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"Congonhas ... essa tem a fo~. 
Manda em voct!; e o senhor niio entende muito 

explicado niio. 
Depois de subir o moninho, no adro, e paz. Paz 

existe no mundo, ligeira.Mas antes tem de passar 
pelo sinedrim daqueles homens profetas fort6es. 
Ate o azuliio do ceu Congonht!s , e mais puro, mais 
ciumento, obriga uma a~o, remorso, sei niio: uma 

justi~ encravada. 
Houvejajusti~? Congonhas diz niio. Penoso. 
0 senhor acaba confessando uma coisa no sirencio: 

so que nao sabe o que. Um crime seu que nem sabe 
qual. 
0 Aleijadiio adivinha onde a gente doi. 

Onde agente doi? na justi~. Acho!" 
(Paulo Mendes Campos- cronicas escolhidas) 

"Pela janela aberta padre Estevao via o adro do seu 
Santuario do Bom Jesus e pensava. Parece que o 
Aleijadinho era bem velho quando fez esses profetas 

de pedra sabiio tiio sofridos e vividos, mas ele fez 
estatnas a vida inteira. 
Etas foram sua catequese, sua Oecha, seu rio 

frebento, e por isto guardou o segredo de fazt!-las 
vivas quando ele mesmo ja se arrastava pelas ruas 

meio morto. 
E preciso nao deixar nunca secar na rocha a mina 

das aguas vivas, nao deixar cicatrizar a moleira, a 

ferida jubilosa e que devemos manter aberta e 
sangrando a poder de niio importa que dor." 
(Antonio Calado- a Madona de Cedro) 
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RESUMO 

Este trabalbo foi o resultado de um estudo de Composi!;iio Coreognifica, que utilizou 

um interjogo te6rico-pnitico, de observa!;iio e transposi~iio das qualidades de 

movimento que se desprendem da atitude interna transmitida na postura das 

esculturas dos 12 Profetas do Aleijadinho em Congonhas do Campo (MG). 0 

interjogo te6rico-pnitico foi posslvel atraves da aplica~iio dos prindpios espaciais 

(Coreutica) e dos fundamentos te6ricos e pniticos da analise do movimento 

(Eukenetica) desenvolvidos por Rudolf Laban. 

0 interjogo te6rico-pratico utilizado na pesquisa auxiliou a cria~iio e diferencia!;iio das 

dinamicas de movimento expressivo, relativas a cada personagem Profeta 

representado na dan~a. lnaugurando uma nova sistematiza~iio de tecnicas e processos 

na composi!;iio coreognifica, para ultrapassar a subjetividade do artista criador e 

atingir um metodo de cria~iio integrando o reOexivo e o espontaneo. 0 metodo 

desenvolvido seguin processos de afunilamentos e expans6es, ora focalizando 

instrumentos aplicativos de desenvolvimento coreognifico e ora ampliando o foco 

para as varias etapas, te6ricas e pniticas, de desenvolvimento da pesquisa, que 

culminaram na elabora~ao desta disserta~iio e do espetaculo apresentado . 

Esperamos que o trabalho desenvolvido tenha contribuldo no sentido de inaugurar 

caminhos para a reOexiio e o desenvolvimento de trabalhos artlsticos dentro da esfera 

academica, bem como no sentido de fomentar o intercambio da Universidade com a 

comunidade atraves da realiza!;iio da defesa da tese e do espetacnlo, fora do recinto 

academico . 
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OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

0 objetlvo deste trabalho e crlar novas formas de aproxlma~io ao processo 

de crla~io coreografica em dan~a, utlllzando um lnterjoao te6rlco-pratlco 1 

que tem como objeto de estudo as esculturas dos 12 Profetas do 

Aleijadlnho no Adro do Santuarlo do Senhor Bom Jesus do Matozlnho em 

Congonhas do Campo (M.G, Brasil). 

0 lnterjogo te6rlco-pratico e possivel atraves do estudo dos principios 

espacials: Coreutlca ( ver p. 52 ) e a aplica~io dos fundamentos te6rlcos e 

pratlcos da analise do movimento expressivo: Eukenetlca ( ver p.51 ) 

desenvolvida por RUDOLF LABAN (1978). 

A aplica~io dos principios da coreutlca e da eukenetica enunciados por 

LABAN (1978), permltem desenvolver um processo sistematlzado de 

observa~io-transposi~io, da gestualidade do movlmento expresso nas 

esculturas barrocas escolhidas , a dlnamlca que anima a personalidade de 

cada Profeta. Este prlmeiro processo de observa~io-transposl~io deflagra 

um segundo processo de cria~io coreograflca, que guarda fidelidade a 
essencla das atltudes lnternas que anlmam a gestualidade de cada Profeta , 

captada por Aleljadinho na escultura. 

A necessidade de aprofundar no tema da cria~io coreografica, segulndo 

este caminho, surglu da procura de uma forma reflexlva e lndutiva como 

fonte de lnsplra~io no processo de crla~io em dan~a. A observa~io e 

1Empregamoa o termo lnterjogo teorlco-pnltlco no significado que Eusebio Lobo (1993) 
I he deu ao ae referlr a conceltuallzat;io do proceaso no trabalho crlatlvo em danc;a. 
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transposic;ao de manifesta~aes artisticas como poesias, textos, pinturas, 

esculturas, para outras artes e um metodo ja conhecido e praticado na 

hlst6ria da arte da dan~a. mas, geralmente, essa transposi~ao e felta pelo 

core6grafo de uma forma intuitlva e aleat6ria. Por isto, aprotundar nesta 

metodologla signlfica conceitualizar um metodo preciso de elabora~ao que 

contrlbua para a analise do processo criatlvo na coreografia em dan~. 

Para tanto, fez-se necessario percorrer um caminho de cria~ao que pudesse 

registrar o processo e seus novos instrumentos, sistematizar com rigor cada 

passo e vincular a analise consciente e sensivel felta integralmente com 

mente e corpo. E a isto que chamamos de observa~ao-transposi~ao do 

movlmento. Observar e olhar deixando se impactar emocionalmente pela 

obra e anallzar o que e visto dentro dos parametros apontados. Transpor e 

traduzir a emo~ao do que foi visto e a analise do que foi observado em 

movlmento consciente, transformando o gesto estatico (estatua) em gesto 

dinamico (movimento). 

No decorrer desse processo, as dificuldades apontaram para a necessidade 

de determinar uma metodologia especifica para esse tipo de cria~ao 

artistica, emergindo uma sistematica tambem especifica de observa~ao. 

Esse sistema de observa~ao s6 se definiu ap6s um periodo de pesquisa 

bibliografica , reflexao te6rica, coleta de dados e, sobretudo, da experiencia 

pratica de transposi~ao criativa do gestual das esculturas para o 

movimento. 

E atraves do corpo, conceitualizado como "sentido" perceptual globalizante, 

que se entra em contato com a realidade imediata, objetiva ou subjetiva (no 

caso de sensa~oes ligadas a emo~ao), fisica ou esplrltual (no caso de rituals 

de incorpora~ao). E e atraves da intera~ao com essas realidades que o 

movimento corporal ativa a~oes de subsistencia, de lazer, de religiosidade, 

de produ~ao estetica. 
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Entretanto, o sentido da visao(observac;ao) e um dos mais ativados no 

cotidiano do homem, no que diz respelto tanto as suas tarefas de 

sobrevivencia quanta, e principalmente, as suas experiencias esteticas. 

Estas ultimas provindas tradicionalmente da experiencia da 

"contemplaqao•. Nesse ultimo caso, o ato de "olhar" deflagra uma dinimlca 

de sensaqoes e emoc;Oes multo particulares. 

Por exemplo: uma visao rupestre, com suas cores verdejantes e floridas e 

suas formas soltas e ondulantes ao vento, em contraste com uma visao 

urbana , com sua paisagem cinza- concreto e suas formas estaveis, s61idas 

e recortadas em angulo reto , causam diferente impacto no mesmo 

observador. 

Dependendo das experiencias anteriores, um homem do campo ira perceber 

multo mais agltac;ao na cidade do que o homem urbana e vice-versa. 

Acreditamos, que o ato de contemplar causa no observador uma resposta 

direta no corpo. 

No caso do principiante na arte da danc;a, a aprendizagem comec;a por 

movimentos de imitac;ao a partir da "observac;ao" de um modelo e 

"transposiqao" deste para seu pr6prio corpo; em um processo similar ao da 

crianc;a. Esse processo de aprendizagem, atraves de uma sensac;ao 

cinestesica, responde a um estimulo interno muscular e facilita a apreensao 

e memorlzac;io corporal da sequencia de gestos e posturas envolvidas no 

movimento imitado. 

No caso do artista core6grafo, a aprendizagem nao e apenas imitativa, mas 

transformadora. Ele observa o meio seletivamente e a partir dai escolhe seu 

"modelo inspirador". 
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Percebemos que na criagao de uma nova obra, a observagao de imagens 

estaticas tem suscltado, no olho seletivo do artista, uma atitude de 

apreensao e transformagao dos elementos e qualidades essenciais das 

formas e dos conteudos presentes na imagem observada. 

Sabemos que os gestos e posturas sao manifestag6es expressivas comuns 

a todos os seres humanos. Os escultores figurativos criam suas obras 

apresando a "vida" e a expressividade do seu modelo na forma estatica. 0 

core6grafo, a partir do seu modelo inspirador, no caso uma escultura, cria 

movimentos ou recria os movimentos na danga, liberando a "vida" contlda 

nessa forma. 

Na atualidade, com o desenvolvimento das teorias de comunicagao nao -

verbal, e possivel resgatar, atraves de uma analise mais profunda, alguns 

aspectos da personalidade e suas manifestagoes mals sutis que nao nos 

chegam atraves da palavra falada. Acreditamos que a compreensao desses 

aspectos seja possivel atraves de um estudo aprofundado, justamente para 

tentar transcender as mensagens do artista, criando assim um continuum 

entre a inspiragao-forma e forma- inspiragao . Por exemplo: o artista inspira

se no gesto humano para criar uma escultura que e a inspiragao do 

core6grafo, que cria uma danga que e a inspiragao de um poeta, que cria 

uma poesia que e a inspiragao do ator, que cria 0 gesto que e a inspiragao 

do escultor, que cria ... 

A analise das dinamicas de movimento que se desprendem dos gestos e 

posturas de figuras estaticas e possivel, na medida em que a postura 

apresenta uma "dinamica congelada". Segundo SERRA (1991), uma pessoa 

nao congela suas atitudes internas, mesmo durante uma pose: • ... 

ldentiflcam-se numa postura graus de tensao (de rigida a flu ida), de foco (de 



6 
direto a multifocado), de passividade ou agitac;ao latente (de rapido a Iento) 

e de intenc;ao (de firme a leve)" (SERRA, 1991,p.124). 

Atraves da identificac;ao das qualidades latentes, presentes em determinada 

pose estatica pode-se trac;ar o perfil da ac;ao dinilmica do movimento do 

personagem representado. E nesse contexto que se enquadra a tentativa de 

analise do gestual estatico expresso pelos Profetas no Adro do Santuario do 

Senhor Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas, para a realizac;ao de uma 

criagao coreografica. 

Em termos hist6ricos, as representac;oes do movimento no palco ja 

derivaram-se da observac;ao, de festas populares e rituals religiosos, das 

cerimonias das cortes imperials, assim como do ritmo mecilnico do 

movimento na industria, oferecendo a cada momento novos conceitos e 

padroes esteticos para as artes em geral. Assim, no meio da danc;a, varios 

artistas utilizaram esses recursos de observac;ao e transposic;ao para a 

criagao e desenvolvimento de suas obras. 

Segundo KOFES (1985) o corpo esta sujeito as diretrizes de crenc;as e 

sentimentos que estejam na base da vida social deste : "podemos entao , 

por em evidencia a ligagao entre a industrializac;ao , o desenvolvimento do 

lazer eo tipo de atividades corporals praticadas na nossa civilizac;ao atual" 

(KOFES, 1985,p.43).Neste sentido a forma de utilizac;ao do corpo esta sujeita 

as varias "ondas" de transformac;oes economicas e socials sofridas pela 

sociedade que a represents. 

Segundo PLAZA (1990), com a industrializac;ao: " ... As marcas individuals da 

produgao anonimizam-se em proveito dos caracteres alograficos embutidos 

nas tecnicas e nos c6digos de transmissao. 0 coletivo sucedendo a noc;ao 

de autoridade do processo individual" (PLAZA, 1990, p.5). 
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Essa falta de individualidade afeta diretamente a rela~ao do homem com o 

seu pr6pio corpo . De acordo com TOFFLER (1969), percebe-se a 

modifica~ao das atitudes corporals do homem a partir da onda da 

industrializa~ao, com seus principios de padroniza~ao, especializa~ao e 

sincroniza~ao. 

Destacamos que o principio da padroniza~ao trouxe um nivelamento das 

dlferan~as existentes. De fato, tudo foi padronizado, as maquinas, o tempo, 

os produtos, ate os operarios, em fun~ao de uma maior produ~ao 

objetivando um maior consumo. A especializa~ao val alem das esferas 

mecilnico-industriais e atinge outras areas. o pr6prio corpo e dividido em 

varias partes e cada segmento e tratado por um especialista. A 

sincroniza~ao , criada pela brecha crescente entre a produ~ao e o consumo, 

fez uma mudan~a na rela~ao das pessoas com o tempo. Segundo TOFFLER 

(1969), antes da industrializa~ao os trabalhadores possuiam seu ritmo e 

suas can~oes de trabalho, que fluiam do ritmo das esta~oes, dos processos 

biol6gicos, da rota~ao da terra e da batida do cora~ao. Com a chegada da 

industrializa~ao, as pessoas, encaixadas no sistema da marcha industrial, 

moviam-se de acordo com a batida da maquina. "Familias de varios paises 

da Europa, comiam, trabalhavam, dormiam e ate faziam amor mais ou menos 

em unissono" (TOFFLER, 1969, p.95). 

Mas os processos de padroniza~ao e de treinamento da habilidade 

especifica e da eficiencia dos movimentos na industria, levaram um grande 

estudioso, LABAN (1978), a desenvolver um metodo de observa~ao dos 

elementos fundamentals do movimento: os Fatores do Movimento. 

o desenvolvimento desse metodo marcou a hist6ria da ciencia do 

movimento dramatico, pols possibilitou um estudo mais analitico dos 
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esfor!i=OS e das a!i=6es corporals basicas que o homem emprega no 

trabalho e na atividade expresslva. 

0 quadro te6rlco elaborado por LABAN (1978), facilltou o processo de 

observac;io e transposl!i=io proposto nesta dissertali=ao; fornecendo 

lnstrumentos de analise como suporte metodol6gico para as etapas de 

observac;io, apreensao, descric;ao e transposiCl=io dos elementos dos 

movimentos "congelados" presentes nas figuras estaticas. Esse quadro 

te6rico e seus instrumentos de analise auxiliam o observador-artista na 

interpretac;ao das atltudes internas contidas no movimento "congelado"; eo 

inspiram a promover uma expressividade eficiente; promove-se assim uma 

consciencia maior do movimento no momento da criaCl=io cenica

coreografica. 

Em resumo, para iniciar o aprofundamento da percep!i=io e apreensao dos 

conteudos presentes nos Profetas, foi escolhida uma abordagem de analise 

objetiva da obra a partir dos seguintes pontos de vista : 

1· Estrutura, composic;io e forma do conjunto da obra (cap.IV 2.5.1 ). 

2· Contextualiza!i=iO hist6rica e da "fala corporal" explicitada por cads 

Profeta, na sua postura congelada (cap. IV 2.5.2). 

3- Leituras simb61icas presentes no Adro de Congonhas ( cap.IV 2.5.3). 

Para desenvolver e expandir estes pontos de vista, foi necessario integrar 

previamente o conhecimento adquirido sobre os Textos Biblicos dos 12 

Profetas (cap.ll 2); o arcabouc;o te6rico da Comunica!i=io Nao-Verbal (Teoria 

de LABAN de Analise do Movimento Expressivo) (LABAN,1978) e 

Composi!i=ao Coreografica ( cap.lll ). 

Neste momento , as etapas da pesquisa te6rica e pratica foram sendo 

direcionadas nas descobertas, a cada passo, da meta planejada. A partir da 
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deflniqao do estilo estetico predominante nas obras a serem focadas no 

estudo: o Barroco; iniciou-se a "primeira volta da espiral", nos 

procedimentos da pesquisa. Chamamos de "primeira volta da espiral", pols 

percebemos, ao flnalizar o trabalho, que o processo todo esteve marcado 

pelo movlmento espiralado no processo de afunilar e expandir. Ora se 

abrindo para um conhecimento de principles norteadores de um estilo , ora 

afunilando para a especiflcidade do objeto de estudo. Ora fechando para 

estruturar o caos de muitas fontes de inspiraqao coreograflca. Ora 

expandindo para nao flcar preso a receitas estereotipadas de criaqao. Este 

processo foi o elo aglutinador das etapas da construqao cenica objetivada 

INTRODU9AO A CRIA9AO ARTiSTICA EM DAN9A, A PARTIR DA 

OBSERVA9AO DE OBRAS "ESTATICAS" BARROCAS. 

Nesta dissertaqao foi necessaria refletir sobre as questoes da "experiencia 

estetica" e da "fruiqao da obra artistica", na medida em que a pesquisa 

realizada enfoca a transposiqao para a danqa das caracteristicas de 

movimento de algumas obras da arte Barreca. Atraves do gestual e postural 

presente nas obras, abordam-se os aspectos simb61icos e mitol6gicos 

expresses na dinamica intrinseca das suas formas . 

Porque o Barroco 

Quando tudo ja parece ter sido feito na tecnologia e na arte, a p6s

modernidade nos abre uma janela para o passado, como se pode ver em 

algumas obras arquitetonicas atuais, onde convivem numa mesma parede 

fragmentos e estilos de diversas epocas. 

0 importante parece ser o "re-descobrir", o "re-ler", o "re-criar" elementos 

do passado na atualidade com seus novos meios de produqao. Assim, 
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quando se verifica que a imagem artesanal representa a natureza, a imagem 

industrial a grava e a imagem p6s - industrial a simula , encontra-se uma 

ponte entre o mundo barroco e o atual. 

No Barroco, a simulac;ao e a teatralizac;ao da presenc;a de Deus entre os 

homens ficou gravada nos ornamentos e pinturas dos templos, onde a 

ilusao de 6tica , a composic;ao de luzes e sombras e o movimento da figura 

artistica retratada, ressaltando aos olhos do espectador, fazem o prenuncio 

de uma terceira dimensao. Dai o sentido de trazer a tona elementos e 

c6digos da gestualidade barroca empregada na iconografia religiosa do 

Adro dos Profetas em Congonhas. 

Ao se resgatar a essencia do Barroco para a realizac;ao de uma criac;ao 

artistica atual, pretendeu-se ir alem de uma simples sintonia de 

sensibilidade motivada pelo gosto estetico. Esta busca revelou a expressao 

de graus de tensao, estruturada em espiral, que permearam todo o 

processo criativo. Estes graus de tensoes permitiram os afunilamentos, 

focalizados no corpo , na tecnica ou nos metodos; e permitiram tambem as 

expansoes, multifocadas para a visao global e integrativa da pratica e da 

teoria. Esse duplo movimento focado e multifocado conduziu a vivencia 

corporal a uma experiencia alem da tridimensional na apreensao das 

caracteristicas da obra observada. A partir do zoom que permite 

simultaneamente a aproximac;ao e o distanciamento da pausa e do 

movimento, entramos na dinamica do tempo ligado a fundac;ao do gesto na 

danc;a. 

Revisitando e identificando os conflitos expressos no conjunto postural 

presente nos Profetas, pretendeu-se, atraves da analise das dinamicas de 

movimento implicitas nas esculturas, deflagrar urn processo de composic;ao 
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coreografica que amplie as possibilidades de reflexao sobre criac;ao 

estetica na arte da danc;a. 

CASSIRER (1967), argumenta que a experiencia estetica e infinitamente rica 

e esta prenha de possibilidades que nao se realizam na experiencia sensfvel 

ordinaria , e afirma que : "En Ia obra del artista estas posiblidades se 

actualizan ; saen a Ia luz y toman una forma definida" 

(CASSIRER, 1967, p. 216). 

Um aspecto importante da criac;ao parece ser o momento da transposic;ao 

das caracterfsticas formais para a dinamica expressiva que se esconde na 

forma estatica encontrada no objeto. Neste sentido, estar aberto a uma 

experiencia estetica particular com a obra observada e um exercfcio de 

apreensao das qualidades intrinsecas a esta, que amplia as possibilidades 

criativas para a danc;a. 

Outro aspecto importante do processo de criac;ao artistica nesta pesquisa 

e a "traduyio" da linguagem expressa nas esculturas, pinturas e de 

conceitos vinculados ao estilo Barroco, para a linguagem da danc;a, 

"traduc;ao", neste sentido, que vai alem da transposic;ao do gesto estatico 

para o movimento, pois trata da traduc;ao ou transposic;ao das linguagens 

artfsticas. CASSIRER(1967) aborda a questio com certa cautela. Para esse 

autor, toda obra tem sua propria linguagem caracteristica, que e 

inconfundivel e incambiavel: "Los lenguajes de las diversas artes puedem 

ser colocados en conexion como, por ejemplo, cuando un poema lirico es 

puesto en musica o cuando se ilustra un poema; pero no pueden ser 

traducidos uno en otro. Cada lenguaje tiene que cumplir una misi6n especial 

en Ia arquitect6nica del arte" (CASSIRER, 1967,p. 229). 
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Acreditamos, portanto, que cada obra artistica tem uma forma 

caracteristica de expressao a qual e a propria materializa~ao na sua 

linguagem. Sobre este aspecto da tradu~ao, JAKOBSON (1969) e incisivo 

quando afirma: "A poesia , por defini~ao , e intraduzivel . 86 e possivel a 

transposi~ao criativa: transposi~ao intralingual de uma forma poetica a 
outra, transposi~ao interlingual ou, finalmente, transposi~ao intersemi6tica -

de um sistema de signos para outro, por exemplo da arte verbal para a 

musica, a dan~a, o cinema ou a pintura "(JAKOBSON, 1969 ,p. 72). 

Os termos "transposi~ao" e "tradu~ao" sao empregados neste estudo para 

remeter ao processo de cria~ao utilizado , que vai alem da mera 

sensibilidade artistica quando um c6digo de " tradu~ao " e oferecido pela 

teoria de Analise do Movimento Expressive. Portanto, por um lado e uma 

tradu~ao cientifica e por outro uma transposi~ao criativa. 

Nas muitas linguagens, das varias artes, a inter-rela~ao dos elementos 

formals entre a linguagem e o conteudo e intensa no processo de 

constru~ao artistica, isto faz com que cada obra seja unica, na medida em 

que constr6i as suas pr6prias rela~oes com a realidade e a forma de 

comunica-la. 

A tentativa de transposi~ao-tradu~ao de linguagens proposta na pesquisa , 

esta mais relacionada ao processo de releitura ou simboliza~ao de um 

produto artistico ja acabado- os Profetas de Congonhas- embora nao 

fechado, e que atraves da frui~ao da pesquisadora passara para a linguagem 

da dan~a, a qual, com suas caracteristicas de movimento, com sua 

arquitetura dinamica, possibilitara a ressurrei~ao e a expressao de 

elementos (conteudos) que em outras obras (linguagem) se encontram em 

estado latente. 
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Essa leitura das obras barrocas, para uma transposic;ao-traduc;ao em danc;a 

contem os processos de "empatia "e "simpatia" definidos por PLAZA (1987) 

: "E evidente que tudo parece traduzivel, mas nao e tudo que se traduz . 

Traduz-se aquilo que nos interessa dentro de um projeto criativo (traduc;ao 

como arte), aquilo que em n6s suscita empatia e simpatia como primeira 

qualidade de sentimento, presente a consciencia de modo instantiineo e 

inexaminavel, no sentido em que uma coisa esta a outra conforme os 

principios da analogia e da ressoniincia. Pela empatia, possuimos a 

totalidade, sem partes do signo, por instantes imperceptiveis. Nao se traduz 

qualquer coisa, mas aquilo que conosco sintoniza como eleic;ao da 

sensibilidade, como afinidade eletiva" (PLAZA, 1987, p. 34). 

As obras envolvidas nesta pesquisa sao religiosas e carregadas de 

significados sacros. Segundo ECO (1979), as obras religiosas estao 

repletas de um repert6rio simb61ico institucionalizado pelos ministros 

religiosos como veiculo de transmissao de principios teol6gicos. Ele 

ressalta que, hoje em dia, nao existe mais uma relac;ao fixa entre um 

repert6rio de imagens sagradas e urn repert6rio de significados filos6ficos, 

hist6ricos e teol6gicos que perderam suas caracteristicas de estabilidade. 0 

"consumo" da carga sacra de uma estatua ou de uma figura pintada, a 

mundanizac;ao de elementos iconograficos, identifica-se com a crise de uma 

sistematica e de toda uma cultura que poe em duvida a estabilidade de uma 

visao de mundo e estabelece uma pesquisa continuamente revisavel. 

ECO (1979) afirma: "Mesmo quando o poeta atinge um repert6rio simb61ico 

tradicional, ele o faz para dar nova substancia simb61ica a velhas imagens 

miticas, e mesmo quando tenta universalizar o seu processo, confia a 
universalizac;ao a forc;a comunicante da poesia, sem fiar-se de uma situac;ao 

sociofisiol6gica existente; isto e, tenta instituir um modo de sentir e ver 

... "(ECO ,1979, p. 242). 
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Quanto ao problema da tradu~o, relativo a transmissilo e comunica~ilo; 

sem duvida alguma, a comunica~o pela tradu~ilo, nunca chega a estar 

verdadeiramente concluida, o que significa, ao mesmo tempo, que ela nunca 

chega a ser totalmente impossivel, conslderando-se inclusive as mensagens 

mais subjetivas atraves da investiga~ilo de situa~6es comuns e das varias 

possibilidades de trazer esclarecimentos. 

Quando se concebe os Profetas como uma forma capturada em uma postura 

estatica, esta se apontando para uma correla~ilo entre a semintica do 

significado e a semintlca do signlficante, cuja uniilo equivale ao sentido 

global do "Ser Profetlco•. Oeste modo, e coerente pensar que o sistema de 

slgnos originals (as esculturas) e a sua tradu~ilo para outro sistema de 

slgnos (a dan~a) e possivel na medida em que os elementos formatlvos das 

repectlvas llnguagens formam um sistema de duas equa~6es simultineas . 

Embora dlfiram entre si, os valores absolutos dos elementos simetricamente 

correspondentes, numa e noutra equa~ilo, tim o mesmo valor relativo. E 

esse valor relatlvo que faz desses elementos, operadores poeticos para 

atem do seu valor absoluto, ocorrinclas visuals especificas de cada 

llnguagem, especificas e simultineas . 

A dan~a. como em outras artes, se allmenta de "metaforas" para o 

desenvolvlmento de sua expressilo criativa • E e na metafora do silincio , da 

forma "estatica" na escultura, que se inaugura a leitura da dan~ , onde se 

descortinam os sentidos da mem6rla individual ou coletiva no observador 

atlvo. 

Algozes e vorazes silo esses Profetas , que a alguns incomodam com esse 

seu silinclo absoluto. Quando se tem o que dlzer o sllincio nilo. incomoda, 

ele prepara, instaurando sentldo e conteudo, mas quando nilo se tem o que 
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dizer, ele incomoda e domina. Neste sentido, faz-se necessario um 

aprofundamento no conteudo das linguagens envolvidas na pesquisa: tanto 

os conteudos presentes na escultura, quanto os conteudos presentes na 

llnguagem da dan98. Verlficando dessa forma o elemento comum de 

comunicaqio, que no caso dessa pesquisa e a expressividade que emana 

da postura das estatuas, a qual podera ser medida por teorias de 

comunlcaqio nio-verbal e de analise do movimento expressivo. 

Uma das principals caracteristicas da escultura e o "sllencio" da forma 

estatica, a pausa do movimento; ja na danc;a a •tala" dinamica das formas 

compO. uma das caracteristicas mais marcantes nesta linguagem. 

"SIIencio" e •tala", •pausa" e "movimento•, aparentemente caracteristicas 

opostas, mas que na presente pesquisa se complementam. Da mesma forma 

que o Aleijadinho capturou toda a expressio dlnamica de cada 

personalidade profetica em uma forma congelada, e tarefa, agora da dan~, 

llbertar da forma estlltica o "silencio fundador• do movimento. Desta forma, 

a transposic;io de llnguagens se da atraves de um dialogo constante entre 

essas duas caracteristicas. A forma estatica passa a ser o testemunho da 

vida que por ali passou. Em outras palavras, o movimento se instaura na 

medida em que o •snencio" nio e s6 a iminencia do movimento. Mas 

tambem o f61ego sorvldo para a necessidade de expressio ativa, isto e, 

busca-se a pausa, o repouso da inspirac;io, na significac;io, na quietude. 

Dessa forma, pausa e movimento se completam e fazem parte de uma 

mesma espiral expressive. 

Esse dlalogo s6 e possivel, na medlda em que existam os conteudos 

equivalentes ou aproximados, sem os quais, seria impossivel transpor as 

llnguagens. Estes conteudos expressam nio s6 o significado- conceitual 

como tambem o carater especial das llgac;oes estabelecidas entre as 

llnguagens. 
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Dessa forma, com a ajuda norteadora dos fundamentos te6ricos e praticos 

de analise do movlmento expressive e dos principios da comunica~ilo nile

verbal, lntegram-se e transcendem a ordem dos c6dlgos especificos e a 

ordem da poesla. 

Asslm, esta pesquisa de transposl~o de llnguagens, do •estatlco• para o 

•em movlmento•, propoe uma maior llberdade na abordagem simb61ica das 

imagens sagradas, onde as "afinidades• e o •consumo• dessas, e de toda 

uma carga de lnforma~oes, intelectuais e emocionais, se converterilo, 

processados e dlgeridos, numa visilo criadora, artistlca e poetica, 

posslbllitando atraves da dan~a, que o •espirlto• dos Profetas se liberte da 

pedra, da forma absoluta, do sllencio eterno. Na obra do Aleljadinho, 

encerrados eles estio, e buscam quem os llberte; basta um olhar de 

cumplicldade e entendimento, entilo o espirito da pedra toma o corpo do 

"observa a dor• e faz de sua for~a encurralada e comprimlda por tantos 

seculos de sllenclo, um lmpulso explosive de liberta~ilo. 

Embora estando Ia, profundamente em pausa, quletos, os Profetas duroes 

pulam sobre o "observador" e o conduzem para um movimento de volta ao 

passado. Neste mover o "observa a dor" ja nilo se pertence, agora ele olha o 

passado dos Profetas, de Minas, do Brasil, um passado de ouro, de pedra 

sabilo, marcado nas pedras prof&ticas de Congonhas, que dispostas como 

num ballado dan~am uma dan~ de vida, de pecado e absolvi~ilo, onde o 

intento e envolver os fiels que por all passam na revolu~ilo espiral de suas 

posturas e, atraves dessa dan~ prof&tica, fazer jorrar as palavras bibllcas 

como fontes de poder e sabedorla, violentas e dubias, duras e tortas como a 

pedra sabilo, fria e cinzenta, de que silo materlallzados os Profetas do 

Aleljadlnho, e all , lnevltavels como a vida e a morte. 

~--

' 
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Cinereos como a propria pedra sabao de que sao feitos, esse mineiros 

Profetas em suas eternas posturas sao, como disse Carlos DRUMMOND DE 

ANDRADE ".Mineiros na concentrada postura em que os armou o mineiro 

Aleijadinho; mineiro na visao ampla da terra, seus males, guerras, crimes, 

tristezas e anelos ; mineiros no julgar friamente e no curar com balsamo; no 

pessimismo; na ilumina~ao intima; sim, mineiros de ha cento e cinquenta 

anos e de agora, taciturnos, crepusculares, messianicos e melanc61icos" 

(DRUMMOND DE ANDRADE, edi~ao especial , p.36). 



1-0 Barroco 
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1.1- 0 BARROCO NA EUROPA 

0 termo "barroco• teve sua origem na lingua portuguesa e o seu 

significado remetia a uma perola de formato irregular ou, segundo alguns 

historiadores, deriva do Italiano "baroco•, um obstaculo na 16gica 

escolastica medieval. 

A apllca~io desse estllo na arte, desde sua origem, durante a ascensio do 

neoclassicismo (sees. XVII e XVIII), provocou polemicas, conflitos e 

hostilidades. Nessa epoca, ate certo ponto, o estllo era definido em termos 

de oposi~io aos valores classicos, ou seja ao fazer uma pintura, um 

quadro ou uma escultura, o artista nio observava as regras de propor~io e 

. tudo era representado conforme os animos e caprichos deste. 

Apesar dessa oposi~io aos valores classicos o Barroco tem como fonte 

de inspira~io a antiguidade classica (principalmente a arquitetura e a 

escultura da Roma Antiga) e neste sentido pode ser considerada uma 

manlfesta~io de retomada dos valores da Renascen~. 

0 periodo tambem inaugurou uma epoca de expansio da arte em todas as 

frentes. sem seus limltes geograficos, em seus clientes e em suas 

categorias, refletindo o desenvolvimento economlco das terras 

mediterraneas e dos paises da orla atlantica, especialmente a lnglaterra e a 

Fran~a. 

Os paises colonizadores enviavam seus missionarios cat611cos para as 

colonias (America Latina, America do Norte, Extremo Oriente) e atraves 
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desses, propagava-se a estetica barroca, que surgiu principalmente como 

propaganda religiosa. 

KITSON (1979) esclarece que a contra-reforma teve uma influencia 

preponderante nas ordens religiosas (principalmente na Companhia de 

Jesus-1540), na medida em que a representa~ao de ideias hereticas e 

temas incidentes ou irrelevantes foi proibida: "aumentou a produ~ao de 

quadros e estatuas da Virgem Maria, dos martires e santos, 

particularmente em estado de extase ou medita~ao; e a arte religiosa foi 

encorajada nas igrejas desde que fosse instrutiva para a Fe (numa 

acep~ao quase medieval) e conduzisse a devo~ao" (KITSON 1979, p. 12). 

Neste sentido, percebe-se o "conflito" como uma das principals 

caracteristicas do Barroco, presente nos artistas desta epoca; ao mesmo 

tempo que se retomavam as caracteristicas da Renascen~a de equilibrio, 

racionalismo, 16gica e sobriedade, mas de uma forma descontrolada e sem 

refinamento lirico (caracteristico no Renascimento), tambem se retomava o 

misticismo quase medieval imposto pelas ordens religiosas. Esta dialetica 

vivida pelo Barroco: lluminismo x Misticismo, provoca uma resposta do 

artista refletindo ou resolvendo este conflito atraves do movimento, da 

ansia de novidade, do amor pelo infinito, pelos contrastes, provocando a 

dramaticidade, a exuberancia e a teatralidade na realiza~ao de suas obras . 

0 que como verdadeira natureza do espirito barroco, quer provocar o 

extase, a paixao, a fantasia e o instinto dos sentidos no observador. 

Varios artiffcios foram usados na arte barroca para a conquista emocional 

do espectador, usando para este fim desde o ilusionismo das pinturas nas 

naves das igrejas e da materializa~ao de obras representando situa~oes ou 

eventos nao reais, ate o uso da integra~ao das varias artes como a 

arquitetura, escultura e a pintura. 
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Como por exemplo na obra - 0 extase de Santa Teresa - realizada por 

Gianlorenzo Bernini (1645-48) em Roma . Esta obra comblna a escultura, 

arquHetura e plntura, projetando uma poderosa sensa~io de llusio 

(mesmo na textura e no movimento de ondas do panejamento esculpldo na 

pedra). KITSON (1979) afirma que, nesta obra, a finalidade do artists "e 

crlar um convlncente equlvalente visual do relato da pr6pria Santa Teresa 

sobre sua experlencla mistlca" (KITSON, 1979, pg. 16). 

Uma das caracteristicas principals do Barroco e o dualismo, o confronto 

de temas opostos: amor-6dio, vida-morte, juventude-velhice, onde sempre 

se encontram o heroismo, o ascetismo, o misticismo e o erotismo 

presentes. Estando quase sempre ligado a represente~io de temas 

religiosos, e comum deparar-se com a descrl~io do martirlo e da 

penltencia, ligando sempre o ceu e a terra, o sobrenatural e o natural, o 

eterno e o efemero, Deus e o homem. 0 estllo Barroco deixou gravado na 

hist6ria da arte uma tendencia ao confiito, a abundincla, a audacia, a uma 

atra~io inventiva e a uma pura energla expressa em movimentos 

arrebatados, muitas vezes marcados em esplrais. 0 movimento espiral, 

fundamentalmente presente na obra barroca, e o limiar entre a consciencia 

e a inconsciencia, entre o mundo dos mortals e o dos imortais. Na espiral 

ha a transcendencia do homem barroco. Como semi-Deus, ele pode ter a 

visiotsensa~io passageira do perigo da morte da carne e da liberdade do 

espirito. 

Pela espiral, os draculas se transformam em morcegos e dlvindades se 

apossam de mortals. E por este camlnho de movlmento que se tem a 

consciencia do poder de transforma~io, desde o c6digo genetlco ate as 

6rbltas planetares. Estar em esplral, e estar em extase eterno, em contato 

com a origem, pronto para morrer e renascer, e o auge do sofrimento e 



lnicio do amor, e o auge da luz e inicio das trevas, nio ha calmaria a nio 

ser a do pr6prio movimento, nio ha paz-pausa. 

0 Barroco viveu a espiral como nunca na hist6ria do homem, a espiral 

tomada real, estetica, a espiral tomada tornado, que a tudo arrasta e 

arrasa delxando uma grande torsio de terror e llberta~tio, o caos 

etemizado no ouro. 

o homem barroco rompe os limltes do Ser proporcional e divino da 

postura classlca, tornado da visio de suas paixoes e fraquezas, ao mesmo 

tempo que nega a vlsio clilssica, se apega e se inspira nos temas 

religiosos classicos, mais uma vez afirmando a sua primeira essencia: o 

conflito. 

Essa caracteristica barroca viveu o seu auge no Barroco Mineiro. Mesmo 

que tardiamente 0 Barroco transpos as montanhas mineiras e no 

isolamento proporcionou ambiente a improvisa!fiO, a inven!fBO e a crla!fBO 

autonoma. 

Mas nio e uma questio, uma duvida, Ser ou nio Ser. No Barroco o Ser e a 

sua nega!fio estio obrigados a caminhar juntos: Deus e o diabo de mios 

dadas na terra do ouro. 

1.2· 0 BARROCO MINEIRO 

A arte do continente Europeu era divulgada no Brasil, na epoca Colonial, 
.. 

atraves das ordens religiosas dos paises colonizadores. Com a descoberta 

das minas de ouro em Minas Gerais houve uma grande confluencia de 

pessoas vindas de todas as regi6es do Brasil (nortistas, nordestinos, 

,_ 
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paulistas) e de portugueses exploradores e religiosos para as regioes 

mineiras. 

Segundo OLIVEIRA (1967) 500 mil negros foram empregados na 

minera~io do ouro e do diamante. 0 negro empregado na minera~ao 

deveria ter padroes culturais mais elevados, pois o trabalho assim o 

exigia. Esta mudan~a qualitativa no processo de sele~ao dos negros 

escravos contribuiu para uma maior produ~ao economica e 

consequentemente abriu caminho, atraves da atividade de minera~ao, para 

a alforria destes negros, o que faz, num ambito social, atraves de sua 

miscigena~ao com o branco, irromper a figura do mulato como a grande 

for~a humana da Colonia. 

Esta uniio de pessoas, provindas de outras regioes e ate mesmo a sua 

miscigena~ao provocou uma consciencia da unidade nacional. Segundo 

este mesmo autor "o processo dos contatos inter raciais gerou uma crise 

inaudita de costumes, em cuja base esta talvez um dos fatores principais 

da prolifera~ao de tantas igrejas nas minas setecentistas, dando tambem o 

maximo de dignidade e de valoriza~ao social e nao s6 estetica e sexual ao 

conceito da modernidade brasileira" (OLIVEIRA, 1967, p. 55, 56, 57). 

E neste contexto social, que aflora o estilo Barroco em Minas Gerais no 

seculo XVIII, como expressao dos conflitos misticos-religiosos, raciais 

,sexuais e politicos. Na epoca em que este estilo se esgota no continente 

Europeu, com seus formalismos e virtuosidades, no Brasil aflora de forma 

plena, atraves do Aleijadinho (na escultura e na arquitetura), de Ataide (na 

pintura), de Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (na musica) e de outros 

artistas nacionais da epoca. 
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Em Minas, a repressio racial e economics gerada com a explora~io 

violenta do ouro pela colonia portuguesa, provoca o intercambio entre 

arte, religlio e hist6ria. Assim, enquanto ocorriam vlolentos movimentos 

de llberta~io, como a lnconfidencia mineira, o artlsta mulato com a sua 

for~ crladora materiallzava a expressio de um Cristo que, ao contrarlo de 

ser conformado com a agonla lmposta, e um Cristo que se levanta contra o 

lnfortunlo e o martfrlo. 

Neste sentido, denuncla-se que o Aleijadlnho revitallzava o Barraco com 

uma for~ lirica avassaladoramente impetuosa e uma primltiva energia 

vlrll: •explosoes de um artista atormentado traduzindo um atormentado 

momenta de sua vida e da vida de sua patria, sua terra e sua gente

transfigura~io" (OLIVEIRA, 1967, p. 143). 

0 Barroco teve uma importancia multo grande na evolu~io colonial. Ao 

mesmo tempo que tinha um profundo significado religiose tambem fol o 

refiexo das cond19()es s6cio-economicas da epoca. A grande abundancia 

do ouro facllitava o desenvolvimento e populariza~io das ditas artes 

eruditas. 

Assim enquanto o povo contemplava os feltos artisticos dos grandes 

mestres, materiallzados em ouro e pedra sabio, ouvindo uma musica local 

tio primorosa quanto a da corte, foi aprimorando e afirmando sua 

consciencia naclonalista. Quando um povo toma consciencia e se apega 

naqullo que possui, ele pode querer mais e julgar de direito ter aqullo que 

ele nio tem e que outros tem: a liberdade. Neste sentido, a inconfidencia 

foi uma consequencia 16glca da manlfesta~io da abastan~a cultural e 

economics. 

I • 
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Nesta epoca, em Minas, algumas artes estavam no auge do seu 

desenvolvimento explicada talvez psico-socialmente pela uniao de tres 

fatores: a intensa rellgiosidade catolica, o fascinio pelo ouro e o desejo de 

afirma~io e autonomia. Provavelmente o ouro abundante na regiao 

favorecia o espirlto religioso dos colonos, proporcionando um lncentivo 

eficaz na produ~ao artistlca em geral: musica, escultura, arquitetura, 

literatura e outras. 

Existem relatos de duas festas que exemplificam a grande opulencia e o 

fervor religloso da popula~ao desta regiao. Sao estas: 0 Triunfho 

Eucaristico; cronica da testa celebrada em Villa Rica, por ocasiao da 

transladac;io do Santissimo Sacramento da lgreja do Rosario para a Matriz 

de Ouro Preto, em 24 de maio de 1733; e o Aureo Throno Episcopal, 

narra~ao dos festejos da posse do primeiro bispo de Mariana, frei Manoel 

da Cruz, em 28 de novembro de 1748. Estes relatos descrevem, com 

riqueza de detalhes, a intera~ao das varias artes, incluindo o teatro e a 

dan~a. para a realiza~ao de um grande espetaculo para os olhos, onde 

conviviam, em uma mesma solenidade, o profano e o religioso. 

0 acervo musical setecentista de Minas e multo rico e variado, vai de 

musicas eruditas a populares, e e do mais alto nivel artistico. 0 

music61ogo Francisco Curt Lange realizou pesquisas que descobriram 

em Minas, um espantoso conjunto de obras musicals, muitas das quais ate 

superiores as dos grandes compositores europeus da epoca, por exemplo: 

Joaquim Jose Emerico Lobo de Mesquita cuja obra esta marcada por uma 

mensagem de alta espiritualidade. 0 acervo musical descoberto, era uma 

parte apenas da exuberante produ~ao artistica do sec. XVIII, havendo uma 

grande produ~o de musicas inspiradas em temas liturgicos. 
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Nas artes plasticas, as obras que mais se destacam sao as do genio 

Aleijadinho, autor de um 

destaque especial e que 

pesquisa. 

conjunto escult6rico que merece, a seguir, 

sera amplamente focalizado no decorrer da 



II- 0 Aleij adinho e os Prof etas 
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11.1· 0 ALEIJADINHO 

Um dos artlstas brasllelros mais conhecidos no mundo e o finado Sr. 

Antonio Francisco Llsboa, escultor mlnelro, mais conhecido por Aleijadinho. 

Alguns pesqulsadores como BAZIN (1983), afirmam que este famoso 

escultor nasceu a 29 de agosto de 1730, em Bom Sucesso, num bairro da 

cldade de Ouro Preto, dependente da par6qula de N. S. da Concelc;io de 

Antonio Dlas. Fllho natural de Manoel Francisco da Costa Llsboa , Insigne 

arquiteto portugues, teve por mae uma africana ou mulata, de nome Isabel, 

escrava do proprio Lisboa, que a llbertou por ocasiio do batismo da 

crianc;a. 

Os registros que se tem a respeito da biografia do Aleijadinho sustentam 

que este era pardo-escuro , tinha um genio agastado , a voz forte e a tala 

arrebatada. Sabia ler e escrever mas nio consta que tivesse trequentado 

alguma outra aula alem da de primeiras letras , embora alguns julguem 

provavel que tivesse frequentado aulas de latim. 

De seu pal, consagrado primeiro arquiteto da provincia, recebeu os 

conhecimentos de desenho, arquitetura e escultura. Oeste modo, tornou-se 

um dos melhores artistas deste genero, que existiu em seu tempo. 

Sua vida pessoal era turbulent&. Homem de grandes palxoes, encarnava o 

proprio espirito barroco entre o profano e o religioso. Com uma 

religlosldade fervorosa, fazla entusiastas lelturas dos textos bibllcos e, ao 

mesmo tempo, cultivava um comportamento llbertino, muitas vezes era vlsto 

tomando parte nas danc;as vulgares. 

l -
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0 certo e que, com o decorrer dos anos, sua vida desregrada lhe causou um 

grande dano a saude e seu corpo foi palco de uma molestia progressiva: 

seus m'~!flbros iam sendo mutilados, as fortissimas dores o levavam, por 

vezes ao excesso de cortar os pr6prios dedos das maos. E para prosseguir 

em suas obras lhe eram atadas ferramentas no que lhe restavam dos 

membros. 

Nesta epoca, seu genio estava mais acirrado do que nunca, procurava 

afastar-se das pessoas e se por acaso alguem elogiasse seus meritos 

artisticos, ele se molestava, julgando ironicas todas as palavras que neste 

sentido lhe fossem dirigidas. Nestas circunstancias se ocultava das 

pessoas, mesmo dentro dos templos, trabalhando oculto por uma tolda. 

A obra deste artista e vasta2 e esta espalhada pelas cidades do ciclo do ouro 

em Minas Gerais. Sua arte esta gravada nas capelas de Sao Francisco de 

Assis, de Nossa Senhora do Carmo e na das Almas em Ouro Preto; na matriz 

e capela de Sao Francisco na cidade de Sao Joao Del Rei; nas matrizes de 

Sao Joao do Morro Grande e da cidade de Sabara; na capela de Sao 

Francisco de Mariana; em ermidas das fazendas da Serra Negra, Tabocas e 

Jaguars em Sabara e nos templos de Congonhas. 

Apesar da falta de conhecimento de tecnicas e regras artisticas, o 

Aleijadinho deixou impregnada em suas esculturas a intengao de um 

verdadeiro artista na busca da expressao de um sentimento ou uma ideia, 

animados pela inspiragao de genio e do espirito religioso. 

Em Congonhas do Campo (M.G), o Aleijadinho deixou presente uma de suas 

mais belas obras: Os Passos da Paixao e o Adro dos Profetas do Santuario 

do Senhor Bom Jesus de Matozinho. A obra realizada por Aleijadinho, neste 

2 Apendice 1, a rela~iio de algumas obras do Aleijadinbo em Minas Gerais. 
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Iugar, representou seu ultimo empreendimento de grande porte, quando este 

ja se encontrava debilitado pela doenc;a. Portanto, a obra de Congonhas 

assume significado, na medida em que representa o maximo do esforc;o 

artistico e criativo do artista. 
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11.1.1- 0 ADRO DOS 12 PROFETAS EM CONGONHAS DO CAMPO 

A obra realizada por Aleijadinho, neste Iugar, repetimos: representou seu 

ultimo empreendimento de grande porte, quando este ja se encontrava 

debilitado pela doenga, sem, por isto, lhe desgastar o genic artistico e 

criativo . 

A iniciativa de construir uma igreja devota ao Senhor Born Jesus, na 

provincia de Minas Gerais, veio do portugues Feliciano Mendes que, depois 

de uma graga alcangada, resolveu dedicar sua vida ao culto desta imagem . 

Assim, em 1757 foi iniciada a construc;ao da igreja . 

Concordamos em que : "Nao hit duvida de que os profetas do Aleijadinho 

sao obras primas, e isso em tres aspectos distintos: arquitetonicamente, 

enquanto grupo; individualmente, como obras escult6ricas; e 

psicologicamente, como estudo de personagens que representa. Desde este 

ultimo ponte de vista, elas sao, em muitos aspectos, as esculturas mais 

satisfat6rias de personagens do Antigo Testamento que jamais foram 

executadas, com excegao do Moises de Michelangelo (1514-1516), na igreja 

de San Pietro in Vincoli, em Roma" (BURY,1991,p.29) . 

As 12 estatuas estao expostas a ceu aberto as intemperies do tempo. 0 jogo 

de sombra e luzes reavivam as expressoes e as posturas destes seres 

"estaticos" como em urn teatro vivo da eternidade, mostrando a 

profundidade do interesse do Aleijadinho pela personalidade dos Profetas, 

bern como pela concepgao her6ica do tempo . 

A partir da impressao dessa representagao feita pelo artista dos Profetas 

biblicos, somes conduzidos a investigar a fonte basica de esclarecimento 

desses personagens: os livros dos Profetas no Antigo Testamento da 

Biblia . 



11.2- LEITURA BiBLICA DOS PROFETAS: ISAiAS, JEREMIAS, BARUC, 

EZEQUIEL, DANIEL, OSEIAS, JONAS, JOEL, AM6S, NAUM, ABDIAS, 

HABACUC. 
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STORNIOLO (1990) nos ensina que a biblia crista tem duas partes: o Antigo 

e o Novo Testamento. Aprendemos que o Antigo Testamento e uma cole~ao 

de livros onde encontramos a hist6ria de Israel, o povo que Deus escolheu 

para com ele fazer uma alian~. Neste sentido, o Antigo Testamento e a 

hist6ria de um povo. Narra como ele surgiu, como viveu escravo no Egito, 

como possuiu uma terra, como foi governado, quais as rela~oes que teve 

com outras na~oes, como estabeleceu as suas leis e sua religiao. Apresenta 

seus costumes, sua cultura, seus conflitos, derrotas e esperan~as. 

0 Novo Testamento ou a Nova Alian~a e um conjunto de 27 livros, onde 

encontramos o anuncio da pessoa de Jesus e as consequencias que ele 

trouxe, principalmente para os seus seguidores. 

Nesta pesquisa enfocaremos o Antigo Testamento, por nele estarem 

contidos os Livros Profeticos, dentro dos quais procuramos o embasamento 

para o desenvolvimento do perfil do movimento dos personagens 

abordados no trabalho de cria~ao artistica. 

0 Antigo Testamento conta como este povo se comportou em rela~ao a 

Jave . Mostra qual o projeto que Deus quis realizar no meio da Humanidade 

atraves deste povo. Esse projeto parece bem claro nesses livros: 

considerar s6 Deus como o Absoluto, para que as rela~oes entre as 

pessoas possam ser fraternas e ter como centro a vida e a liberdade 

(STORNIOLO, 1990). 
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0 Antigo Testamento reune 46 livros, onde encontramos as experiencias, 

Individuals e coletlvas do povo de Israel com Deus. Esses livros formam 

quatro grandes blocos ou tlpos de escrltos: o Pentateuco, os Llvros 

Hlst6rlcos, os Llvros Poetlcos e Saplencials e os Livros Profetlcos. 

Os Profetas abordados nesta pesqulsa estao lncluidos nos Llvros 

Profetlcos, que sio uma critlca profunda do presente, para abrlr camlnhos 

para o futuro. Antes do exilio, os Profetas crlticam as estruturas politlcas, 

economicas, socials e religiosas injustas e opressoras, exigindo mudan~ 

radicals para que se instaure uma sociedade segundo a justlcra e o direito. 

Ap6s o exillo na Babilonia, eles sao anunciadores de consolac;ao e 

esperancra no Senhor, para que o povo de Israel possa reconstruir a sua 

hist6ria conforme o projeto da alianc;a com Deus. 

Os Livros Profeticos normalmente sao divldidos em Profetas maiores e 

Profetas menores (por causa do tamanho dos livros). Os Profetas maiores 

sao: Isaias, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Os menores sao: Baruc, Oseias, Joel, 

Am6s, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Habacuc, Sofonias, Ageu, Zacarias e 

Malaquias. A mensagem de cada um desses Profetas varia de acordo com o 

momento hlst6rico em que viveram e de acordo com os ouvintes de sua 

pregac;ao. 

No Adro dos Profetas em Congonhas, estao excluidos os Profetas menores: 

Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tem quem defends 

(STORNIOLO 1990), que os Profetas tem a caracteristica de questioner uma 

sltuac;io presente e vislumbrar, assim, um futuro dlferente para o seu povo. 

Mas isto as vezes faz com que os Profetas sejam confundldos com 

adivlnhadores do futuro. Na verdade, porem, os Profetas tem aspectos 

profundamente conservadores, no sentido em que buscam encontrar a 

L 
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tradic_rao do verdadeiro Deus revelado a Moises; buscam na ac_rao hist6rico-

libertadora de Deus a sua inspirac_rao, como verificamos a seguir. 
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2.2.a- ISAiAS: 

Fe e Justis:& Politics-

0 llvro que traz o nome de Isaias pode ser divldldo em tres grandes partes: 

os capitulos de 1 a 39 contem a mensagem do Profeta chamado Isaias. A 

preocupac;io central do profeta e a "santidade de Deus•, lsto e, s6 Deus e 

Absoluto . Isaias denuncla a alianc;a com as grandes potencias, mostrando 

que a nac;io s6 sera salva se permanecer flel a Deus e a Seu projeto, onde a 

)ustlc;a e 0 valor supremo. 

Os capitulos de 40 a 55 foram escritos por um Profeta anonimo na epoca do 

exlllo em Babllonia, apresentando uma mensagem de esperanc;a e 

consolac;io. Esse Profeta e comumente chamado de Segundo Isaias. 

Os capitulos de 56 a 66 sio atribu(dos a um Terceiro Isaias. Apresentam 

uma colec;io de oraculos anonimos que procura estimular a comunidade 

que saiu do exilio e se reuniu em Jerusalem com os que estavam dispersos. 

11.2.b- JEREMIAS: 

Uma Nova Alians:a- em meio ao confllto 

As caracteristlcas do livro de Jeremias dlferem dos outros Livros Profeticos, 

principalmente pelos dados pessoals e confiss6es que ai aparecem. 

Enquanto os outros Profetas pouco descrevem sua sltuac;io pessoal, 

Jeremias nio esconde a sua alma e nos da um testemunho comovente das 

crises lnterlores que atravessou. 

I . 
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Por mais de quarenta anos (628-586 a.C), Jeremias esteve em continuo 

conflito com os seus compatriotas, com seus chefes, com os sacerdotes e 

os falsos Profetas, tornando-se discutido e debatido pelo pais inteiro 

(15,10). Plenamente consciente de sua missao, Jeremias anuncia com todas 

as forc;as o projeto de Deus presente na Alianc;a e sal em defesa dos 

pobres, oprimidos e fracos (5,26-28). Por isso ele denuncia abertamente a 

falsidade da seguranc;a religiosa unida a uma pratica injusta e id61atra, e 

combate a corrupc;ao que mina a sua patria por dentro. Como outros 

Profetas, ve na chegada do inimigo externo o castigo de Deus, por causa 

dos desmandos cometidos no seio da nac;ao (4,5-31). Por isso e acusado de 

derrotista e traidor pelos militares, e perseguido e preso. Jeremias pregava a 

sua confianc;a em um Deus que e sempre fiel e que pode manter seu 

relacionamento conosco, superando inclusive, qualquer mediac;ao 

institucional. 

11.2.c- BARUC: 

Arrependimento e Conversao-

0 livro de Baruc e composto de varios textos com generos literarios 

diferentes. Depois da introduc;ao hist6rica (1,1- 4), aparece uma primeira 

parte em prosa, contendo uma confissao de pecados e uma suplica (1, 15-

3,8). A segunda parte e uma poesia. Contem uma exortac;ao no estilo dos 

Livros Sapienciais (3,9-4,4) e um oraculo que fala da restaurac;ao de 

Jerusal&m e do povo (4,5-5,9). Finalmente, ha uma carta atribuida ao Profeta 

Jeremias . Esses textos nao sao de Baruc, mas provavelmente foram 

escritos no sec. II a .C. 
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0 livro de Baruc tern o merito de conservar os sentimentos religiosos dos 

israelitas dispersos pelo mundo todo, ap6s a ruina de Jerusalem. Ao lado da 

consciencia de seus pecados, o povo conserva uma viva esperanc;a, pois 

acredita que Deus nao o abandona e continua fiel as suas promessas. Se 

houver arrependimento e conversao , estao certos do perdao divino: serao 

reunidos de novo em Jerusalem. 

11.2.d- EZEQUIEL: 

Um Coracao Novo- Justiga 

0 Profeta Ezequiel exerce a sua atividade entre os anos 593 a 571 a.C . 

Sacerdote, exilado em Babilonia com uma parte de seu povo, anuncia ai as 

sentenc;as de Deus. Ezequiel sabe que o sistema esta agonizando 

implacavelmente e de maneira irreversivel: Jerusalem sera destruida ! 

Segundo ele, o tipo de sociedade que ainda resiste sofre de uma doenc;a 

cronica, que nao tem cura: submeteu-se aqueles que lhe ofereciam uma vida 

fascinante e de luxo, abandonando o projeto de Jave . Por isso, Ezequiel ve 

o pr6pio Deus deixando o templo (11 ,22-24) e largando os rebeldes a bel 

prazer de seus "amantes". 

lsso e causa de sofrimento para o Profeta, mas nao de desanimo e 

desespero. Para ele o futuro e uma renovac;ao, uma ressurreic;ao (Ez 36-37), 

uma perpetua novidade. Jerusalem sera recriada, uma nova ordem aparecera 

e dentro do homem batera um corac;ao novo (Ez 40-48). Onde a justic;a de 

Deus prevalecera. 
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11.2.e- DANIEL: 

0 Triunfo do Reino de Deus-

0 livro de Daniel e um escrito apocaliptico. Surge no momento em que a 

comunidade esta sendo perseguida e em crise, no sec. II a. C. E: uma epoca 

em que o rei Antioco IV quer acabar com a cultura, os costumes e a religiao 

dos judeus e, por isso, persegue aqueles que nao se sujeitam aos padroes 

da cultura grega que ele procura introduzir. A finalidade do livro de Daniel e 

sustentar a esperant? do povo fiel e provocar a resistencia contra os 

opressores. 

Na primeira parte (On 1-6), conta-se uma hist6ria passada sob o dominio dos 

persas, mostrando como Daniel e seus companheiros resistiram aos 

poderosos do Imperio e permaneceram fieis a sua religiao, e assim foram 

salvos por Deus. Na segunda parte (On 7, 12), atraves de uma linguagem 

metaf6rica, o autor divide a hlst6ria em etapas, mostrando o conflito das 

grandes potencias. Ressalta que a ultima etapa da hist6ria esta perto, o 

Reino de Deus esta para ser implantado e, por isso, e preciso ter Animo, 

coragem e resistir ao opressor, permanecendo fiel. Nessa luta sem 

esmorecimento ha uma profunda convicc;ao, fe de que o unico poder e o de 

Deus, e de que ele e o dono da hist6ria. 

11.2.1- OSEIAS: 

Deus e Amor Fiel-

Toda a pregac;ao de Oseias esta impregnada por uma experiencia pessoal 

tao profunda que se tornou para ele um simbolo (Os 1 ,3). Oseias tinha uma 
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esposa que amava com todo o seu cora~ao, mas que o deixou para se 

entregar a outros amantes. Esse amor nao correspondido do Profeta 

ultrapassou o nivel de frusta~ao pessoal para ser uma enorme for~a de 

anuncio de outra rela~ao: do Deus sempre fiel e cheio de amor abandonado 

pelo seu povo, que preferiu correr ao encontro dos idolos . 

Oseias torna-se, entao, denunciador de todo tipo de idolatria, que ele chama 

de prostituic;ao. Essas "prostitui~oes", nao sao somente a adora~ao de 

imagens de idolos, mas inclusive as alian~as politicas com potencias 

estrangeiras que provocam dependencia, explora~ao economics e 

opressao (7,8-12; 8,9-10). 

Oseias, porem, nao e s6 um acusador, mas tambem anuncia o amor fiel e 

misericordioso de Deus para com o seu povo, se este se converter e voltar 

a conhece-lo. 

11.2.g- JOEL: 

0 Dia do Julqamento-

Os dois primeiros capitulos narram uma terrivel invasao de gafanhotos que 

devasta toda a plantac;ao do pais. Diante disso Joel pede a participa~ao de 

todos (Profetas, sacerdotes, e povo) numa grande manifestac;ao de 

penitencia e jejum para suplicar a Deus que afaste a catastrofe. 

Os capitulos terceiro e quarto descrevem o julgamento de Deus sobre as 

na~oes e a vit6ria final. Parece que a primeira parte nao tern relac;ao alguma 
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com a segunda. No entanto uma expressao une todo o livro: •o Dia de 

Jave•, isto e, o ju(zo final. Entao, o que na primeira parte eram gafanhotos ou 

exerclto lnimigo, na segunda se transforms em exercito de Deus; a praga se 

torna apenas uma comparac;ao para exemplificar o grande dia em que a 

humanldade prestara contas a Deus. 

11.2.h • AM6S: 

Social Contra a ln!ustica • 

No inicio do seculo VIII a.C. (760 a.C.) um sitiante (7,14), chamado Am6s, 

converteu-se a Deus (3,5)
1 
delxou sua vida tranquil a no sui e foi anunciar e 

denunciar no norte, onde reinava Jeroboao II (1, 1). Um "leilo comec;ava a 

rugir" (3,8), colocando em panico todo um regime de injustlc;as. 

E Am6s nilo denunciava genericamente a injustic;a social. Ele "dava nome 

aos bois •: os ricos que acumulavam cada vez mais, para viverem em 

mansoes e palacios (3,13·15; 6,1·7), criando um regime de opressilo; as 

mulheres ricas, que para viverem no luxo e na riqueza, estimulavam seus 

maridos a explorar os fracos (4, 2·3); os que roubavam e exploravam, e 

depois lam ao santuario rezar, pagar dizimo, dar esmolas para aplacar a 

pr6pria consciencia (4,4-12; 5,21·27). 

11.2.1· ABDIAS: 

Contra a Falta de Solidariedade-
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0 livro do Profeta Abdias e um pequeno escrito com apenas 21 versiculos. 

Ele aborda a questao da necessidade de solidariedade entre os mais fracos 

diante de um opressor mais forte. Seu pais estava sendo pilhado e destruido 

pelos babilonios . Entao Abdias reparou que Edom, pais-irmao (cf. Gn 25, 

17-28), ao inves de ajudar, bandeou para o lado mais forte. E Edom ate 

estava gostando do que acontecia: aproveitava para conquistar terras, 

participar da pilhagem, ajudava a matar e perseguir, "dedurava" os que 

estavam escondidos e pediam protec;ao (vv. 11-14). 

11.2.j· JONAS: 

0 Amor de Deus Nao Conhece Fronteiras-

Enquanto os Profetas ameac;am as nac;oes pagas, o livro de Jonas relata a 

conversao e anuncia a miseric6rdia a um dos povos mais odiados por Israel 

. Os Profetas estao s61idamente enraizados na situac;ao politico-social; 

Jonas parece estar solto no ar. 

Para Jonas, Jave nao e um Deus nacional, mas um Deus de toda a 

humanidade; ele quer que todos se convertam para que tenham a vida 

eterna (Jn 4,2). A obra nasceu no p6s exilio, quando o povo judeu estava se 

fechando num nacionalismo exagerado e exclusivista (Esd 4, 1-3; Ne 13,3), 

bem refletido na mesquinhez do justo Jonas. Mas os caminhos de Deus sao 

diferentes dos caminhos dos Homens: Deus quer salvar tambem os 

inimigos, os pagaos de Ninive, capital da Assiria, modelo de crueldade e 

opressao contra o povo de Israel. 

A aventura de Jonas e celebrada simb61icamente como um sinal de morte e 

ressurreic;ao de Jesus: asim como Jonas ficou tres dias no ventre do peixe, 



Jesus vai ficar tres dias no ventre da terra, e depois ressuscitara, conM 

Jonas que voltou a luz do dia (Mt 12,39-41 e para lelos; 16,4). 

11.2.k· NAUM: 

A Ruina do Opressor-

A atividade profetica de Naum se desenvolveu entre 663 e 612 a.C. Seu livro 

e a visao da queda de urn imperio: a Assiria, "o leao que enchia de presas os 

seus antros" (2,13), o opressor de Israel (91,12-13). E urn canto em que o 

oprimido sente a sua liberta«iilo , porque o Imperio que domina as na4i6es 

esta prestes a vir abaixo. Urn salmo inicial mostra Jave como juiz agindo na 

hist6ria (1 ,2-8). Ele e apresentado como o Deus ciumento e vingador, cheio 

de furor (1 ,2) e ao mesmo tempo como o Deus born, urn abrigo para os que 

sao perseguidos (1 ,7). Neste salmo ja transparece que Jave e o Senhor de 

tudo e de todos, de oprimidos e opressores, mas de maneira diferente. Nas 

senten«ias seguintes (1,9-2,1) dirigidas alternadamente ao oprimido (Juda) e 

ao opressor (Assiria), Jave tambem se apresenta alternadamente como 

vingador e como born. 

11.2.L- HABACUC: 

0 Justo Vivenfl Por Sua Fidelidade-

0 Profeta Habacuc inicia o seu livro interrogando a Deus e pedindo socorro , 

pois ele esta cansado de ver o seu pais sofrer uma opressao violenta, onde 

a lei enfraquece, o direito esta distorcido e onde o impio cerca o justo (1 ,2-

4). A resposta de Deus nao satisfaz o Profeta, que atraves de urn invasor 
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substitui uma violencia por outra pior (1, 12-17). Habacuc insiste em esperar 

uma resposta de Deus. Esta vem e, agora, com uma proposta diferente, mais 

dificil, que exige paciencia, mas que nao falha: "o justo vivera por sua 

fidelidade" (2,4). Os que sofrem as consequencias da violencia agora sao 

chamados a serem agentes na hist6ria, opondo-se firmemente aos que nao 

sao retos. lsso s6 sera possivel se esse grupo for fiel a vontade de Deus, se 

estiver permanentemente vigilante na realizac;ao da justic;a. 

A partir das informac;oes contidas no texto biblico de cada Profeta, 

comec;amos a perceber uma confirmac;ao da representac;ao do Aleijadinho 

em relac;ao as caracteristicas de personalidade desses personagens. Esta 

ideia foi confirmada posteriormente com o aprofundamento das teorias de 

Comunicac;ao Nao-Verbal e a Analise do Movimento Expressivo de LABAN. 

Outra volta na espiral em direc;ao ao processo de criac;ao, foi completada. 



III- 0 Corpo em Movimento 
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111.1· COMUNICA<;AO NAO-VERBAL 

D fenomeno da comunica~ao humana se da em varios niveis simultaneos, 

consclentes e lnconscientes. A percep~ao da mensagem falada no sistema 

linguistlco codlflcado, nao e mais importante que a percep~ao dos sinais 

emitidos pelos olhos, ouvidos, nariz, 6rgaos tateis e pelos gestos e posturas 

cia pessoa observada . 

Com a observa~ao deste conjunto global de sinais, que formam a mensagem 

final, quando num processo de decodifica~ao, percebe-se a interac;ao dos 

lfarios canals da mensagem, nos dando uma informac;ao mais completa 

sobre o interlocutor (emissor). 

~ comunicac;ao nao-verbal segundo CORRAZE (1982), utiliza tres tipos de 

suporte para emitir basicamente tres tipos de informac;oes. Estes suportes 

sao: 

1· 0 corpo nas suas qualidades fisicas, flsiol6gicas enos seus movimentos. 

Por exemplo, uma pessoa alta e magra se move de maneira completamente 

cliferente de uma pessoa baixa e gorda. 

2· Os artefatos, que sao sobrepostos ao corpo: como roupas, tatuagens 

[mutila~oes rituals ou nao); e artefatos produzidos pelo homem, que se 

localizam ao seu redor. Por exemplo: existem grupos ou •tribos• de 

adolescentes que se identiflcam pelos enfeites e roupas que usam: os 

rnetaleiros usam roupas de couro, correntes e tatuagens; os ~arks usam 

roupas pretas; os funkeiros usam bermudas e calc;as largas com motivo 

(adrez. 
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3- 0 espac;o que envolve o homem: fisico , territorial (que ceres o corpo ou 

esta a ele ligado). Por exemplo: uma mie pode arrumar de forma dlferente o 

quarto do seu bebe. Se for homem a decorac;io pode ser feita de maneira 

mals s6brla e em tons de azul, se for mulher o quarto vai estar mais 

enfeltado e em tons de rosa. 

Segundo CORRAZE (1982), com relac;io aos tipos de lnformac;oes, de 

manelra geral, podemos considerar que sao: 

1· Sobre o estado afetivo (emocional) e pulsional do emissor. Por exemplo: 

se uma pessoa se encontra triste, o seu centro de leveza do corpo pode 

estar mais encolhldo e seus movimentos mais limitados e pesados; se esta 

se encontra alegre, o centro de leveza podera estar em expansio. 

2· Sobre a sua identidade. Por exemplo: quando um desconhecido nos 

cumprimenta com um determinado gesto ou expressio, podemos 

reconhecer nio so a sua personalidade (se e uma saudac;io convencional ou 

nio), como tambem, atraves de seu modo de vestir, suas bases socials, 

nacionais e de educac;io, seu passado e as circunstancias atuais que o 

cercam. 

3- Sobre o meio exterior. Por exemplo: podemos conhecer a personalidade 

de uma pessoa atraves da forma com que esta organize o seu quarto, a 

mesa do escrit6rio ou a sua casa. 

Certamente, um gesto lsolado nio pode dar um quadro mental c;ompleto do 

sujeito em questio, mas atraves das dlnamicas do movimento, presentes 

nas ac;oes corporals, podemos perceber graus de tensio (de riglda a fluids), 

de focalizac;io (de dlreta a multifocada), de passividade ou agitac;io latente 

iL 
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(de rapida a lenta), e de inten9ilo (de firme a leve). LABAN (1978), nos da um 

quadro refinado de avalia9ilo, impedindo que esta seja subjetiva ou 

superficial (grafico n2.1, p. 241). 

Estes indicadores qualitativos do movimento podem levar ao conhecimento 

dos aspectos da personalidade e suas manifesta96es mais sutis. Mesmo 

durante a pose de uma figura estatica estas dinamicas do movimento, nao 

manifestas, ainda permanecem latentes. 

E deste material dinamico que agita o movimento que o core6grafo se serve 

para criar. 



111.2· ANALISE DO MOVIMENTO NA COMPOSICfAO COREOGRAFICA 

Compor uma coreografia aqui, e fazer uma dan~ com um determinado 

plano de cria~ao. Ou, dito de outro modo, coreografar e defininir uma 

sequencia de movimentos que transmitem alguma coisa em um espa~o de 

apresentac;ao ou palco. 0 trabalho desta arte consiste em estruturar e 

compor os elementos de som e desenho em movimentos organizados, de 

modo a resultar em um padrao ou sequencia harmonica. 

Segundo ELLFELDT (1970), a dan~a e uma linguagem, uma forma especial 

de linguagem. Nao hil palavras, nem existe uma mensagem literal na 

linguagem da dan~a. A "fala" da dan~a estil dita em frases de movimentos 

expressivos. A tecnica requerida para a dan~a demanda uma dedicada 

manipula~ao do corpo, tanto mais especifica quanto mais estil de acordo 

com o estilo particular da dan~a. Atualmente, a dan~ nao tem limites para o 

grau de habilidades ou o tipo de a~ao solicitados ao profissional de dan~a. 

A (mica restri~ao para o movimento potencial sao as imposi~oes anatomicas 

ou fatores fisiol6gicos (ELLFELDT, 1970). 

Para o artista core6grafo, qualquer tipo de movimento pode ser o suporte 

que da origem a sua inspira~ao ao come~ar uma dan~a. Atrils do processo 

de cria~ao de um profissional desta arte, estil justamente a sua 

personalidade: a maneira especifica de perceber o meio ambiente, o seu 

jeito particular de expressar atraves do movimento, as imagens poeticas 
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diretamente ligadas a materialidade e possibilidade corporal. Seriam todos 

suportes para a efetividade de sua "comunicac;ao" atraves da arte. 

Como o poeta usa a estrutura da linguagem escrita, com as suas 

caracteristicas de forma, espac;o, ritmo e conteudo na maneira de conjugar e 

interrelacionar as palavras na folha em branco; da mesma forma o 

core6grafo bailarino para se comunicar usa a estrutura das frases de 

movimento no seu gestual, estruturando o corpo atraves da ordem 

fundadora criativa que organiza o caos a partir de infinitas possibilidades. 

Este caos organizado e a propria informac;ao sobre o estado afetivo, sobre a 

identidade do autor e sobre o meio exterior. 

Por outro lado, verificamos que o processo de composic;ao em danc;a usa 

os elementos comuns a fisica da criac;ao nas varias artes: a) dinamica ou 

energia, b) espac;o, c) ritmo, d) forma, e) conteudo, principios estes, 

fundamentais em qualquer obra expressiva. Um dos aspectos primordiais do 

processo de composic;ao coreogrilfica e a coerencia do uso destes fatores. 
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111.2.1-INTRODU«;Ao A TEORIA DE ANALISE DO MOVIMENTO DE RUDOLF 

LABAN 

LABAN (1978), um grande estudioso do movimento, contribuiu de maneira 

significativa para o entendimento dos Fatores fundamentals presentes nas 

a~6es corporals. Atraves de suas descobertas, abriram-se novas 

possibilidades de reflexito sobre o processo de cria~ito e realiza~ito tecnica 

eficiente de uma determinada frase de movimento expressivo na arte da 

composi~ao coreogrilfica. 

LABAN (1978) analizou o movimento como se fosse uma arquitetura viva, na 

medida em que este ultimo ocorre no espa~o, criando formas e caminhos, 

mudan~as de rela~6es e lugares. Desenvolveu um metodo de estudo e 

observa~ao de atitudes e movimentos do corpo humano, de acordo com as 

qualidades de esfor~o realizadas por este, combinando as varia~6es das 

qualidades de Peso (firme-forte, leve-fraco), Espa~o (atitude direta ou 

multifocada), Tempo (urgencia ou nito do movimento), e Fluencia (a 

sensa~ito de liga~ito ou conten~ito dos movimentos: graus de controle), e 

associando estas varia~6es a atitude interna, mental e emocional, da pessoa 

em movimento (grafico no. 1, p. 241). 

A palavra "esfor~o" empregada por LABAN (1978) refere-se aos aspectos 

qualitativos do fluxo de energia no movimento. A teoria do esfor~o-forma 

reune o estudo da " Eukenetica", ou dos aspectos qualitativos do 
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movimento, e da "Coreutica", ou dos aspectos formals de organiza~ao no 

espa~o, os princfpios espaciais que regem a forma do movimento. 

A Eukenetica envolve o estudo das qualidades dos Fatores do Movimento. 

Os Fatores do Movimento e a sua rela~ao com a personalidade do indivfduo 

foi desenvolvido por NORTH (1978). Existem atitudes ligadas a cada Fator 

de Movimento: quando o indivfduo domina o Fator Fluencia, domina a 

precisao: sua atitude de controle dos graus de liberdade do seu movimento, 

responde pelo ser preciso; dominando o Fator Espa~o ele domina a 

aten~ao: enfatizando o foco direto ou multifocado ele tern uma atitude mais 

alerta ou atenta; quando o individuo domina o Fator Peso domina a inten~ao 

do movimento: o ser firme ou delicado da as atitudes uma inten~ao mais, ou 

menos assertiva; finalmente quando o individuo domina o Fator Tempo 

domina a decisao: a maior ou menor urgencia do movimento faz que as 

atitudes sejam mais ou menos arrojadas ou impulsivas, ou mais ou menos 

ambivalentes afetando a decisao. 

Precisao, aten~ao, inten~ao e decisao, sao estagios de prepara~ao interior 

de uma a~ao corporal. Esta a~ao s6 se manifesta quando o esfor~o e ativado 

(motivado) de dentro para fora e encontra a sua expressao concreta no 

movimento do corpo. A combina~ao destes quatro Fatores do Movimento 

dao origem ao Repert6rio Individual de Movimento, que e unico para cada 

individuo e tao especifico que, quando e "capturado" na escritura simb61ica 

Labanotation3 
, permite a analise da personalidade. Como afirma SERRA 

(1990) "Acredito que experiencias significativas que alteram a estrutura de 

personalidade sao as mesmas que irao alterar o Repert6rio Individual de 

Movimento" (SERRA, 1990, p.172). 

3 Sistema de nota<;ao do movimento desenvolvido por LABAN(1978). 
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A Coreutica, por sua vez, lida com os principios de orienta9ao espacial, 

atraves dos quais pode-se analisar descritivamente o movimento humano. 

Ainda dentro da Coreutica, a Cinesfera e um conceito desenvolvido por 

LABAN (1978), definindo-a como a regiao do espa9o que pode ser alcan9ada 

com qualquer extremidade do corpo, sem sair do Iugar. A Cinesfera tem uma 

caracteristica de elasticidade, que na vida cotidiana pode estar relacionada 

aos aspectos emocionais: dependendo da preferencia ao se escolher usar a 

Cinesfera interna em um estado mais introspectivo, ou ocupar a Cinesfera 

media, social ou externa, nos estados mais extrovertidos. 

Para estudar sistematicamente o espa9o , LABAN (1978) observou a 

fluencia da forma (expandir e contrair), e identificou nos pianos as 

dimensoes espaciais de comprimento, amplitude, e profundidade - as quais 

tem origem nos seus respectivos pianos espaciais : vertical (cima, baixo), 

horizontal (lado, lado) e sagital (frente, tras). (quadro n2.2, ps. 256 e 257). 

Para desenvolver o sistema de notac;rao coreografica, LABAN (1978), utilizou 

uma grafia onde definiu os niveis onde o movimento ocorre no espa9o e 

orientou radialmente, a partir de um ponto central, 27 dire96es espaciais 

(grafico n2 • 2, p. 251 ). 

Segundo SERRA(1991) um outro aspecto da Coreutica e a distin9ao feita 

entre os movimentos gestuais e posturais. Os movimentos gestuais sao 

aqueles que ocorrem nas extremidades do corpo sem o envolvimento do 

corpo como um todo (um politico conversando com uma postura ereta do 
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tronco e apenas movimentando maos e brayos). Jil os movimentos 

posturais sao aqueles em que o centro do corpo participa da ayao ou da 

mudanya de atitude corporal (um homem lutando, dando socos). 

0 conjunto do estudo da Coreutica e da Eukenetica permitem reconhecer as 

relayoes do movimento com o espac;o exterior e as relay6es deste com as 

atitudes internas que motivam o movimento. Este conhecimento leva a 

percepyao e a interpretayao de trac;os do carilter e da personalidade de 

quem executa o movimento, ao mesmo tempo que permite a reproduyao 

precisa do mesmo, guardando a caracteristica expressiva inerente, num 

trabalho de carilter artistico (mimica, danya, teatro). 

Estes instrumentos de analise do movimento desenvolvidos por LABAN 

(1978) colaboram significativamente no repert6rio de possibilidades a serem 

explorados pelo artista core6grafo. 

Cada coreografo tem seus estimulos especificos para desenvolver a 

habilidade de explorayao de ideias em movimento. 0 estilo individual da 

mecanica de criayao na danya passa por vilrios metodos, desde 

improvisayao espontanea, metodo reflexivo, fisico cumulativo, justaposiyio, 

multipla soluyao, narrativo, emotivo-simb61ico e metalinguagem. 0 

core6grafo, nao estil limitado a qualquer um destes metodos, ele poderil 

descobrir outras possibilidades criativas, mas podendo eleger com maior 

enfoque um determinado processo de criayio. 

Nesta pesquisa, foi usada uma combinayao destes metodos como 

instrumento no processo de criayao das coreografias dos Profetas, mas 
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mantendo sempre como enfoque norteador o metodo de LABAN (1978), para 

definir e orientar a combina~ao de movimento expressivo especifica para 

cada Profeta. 



IV- Metodologia 



' 
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IV- METODOLOGIA 

IV. 1 - NiVEIS DE ESTUDO DO OBJETO PESQUISADO 

Para esclarecimentos sobre o andamento metodol6gico da pesquisa 

ldentlficamos cinco etapas de trabalho, durante as quais cinco nfveis de 

aprofundamento foram possfveis. 

No desenvolvimento do interjogo te6rico-pratico proposto na pesquisa, 

tornou-se necessaria a elabora~io de um processo que resultou em cinco 

modos de estudo de aproxima~io ao objeto pesquisado. A estes cinco 

modos de aproxima~io deu-se o nome de Niveis de Estudo do Objeto 

Pesquisado, os quais aconteceram nas cinco etapas aludidas da pesquisa. 

Alguns mementos do estudo te6rico, aconteceram simultaneamente a 
pratica, noutros momentos, a pratica levou a necessidade de mais 

aprofundamento te6rico e vice versa, a teoria conduziu a pratica de forma 

mais estruturada. 

No primeiro caso, esta a visita ao Adro e as facilidades que a FUMCUL,.. 

ofereceu para ter acesso ao seu material bibliografico; no segundo, esta o 

aprofundamento do estudo de Laban, permitindo a identifica~io das 

atitudes internas contidas no gesto dos Profetas, durante as improvisa~oes. 

Estes niveis de aprofundamento e desenvolvimento do trabalho proposto, 

foram possiveis a partir da inter-rela~io dos dados coletados nas etapas de 

pesquisa. 

IV.1.1- Num primeiro nivel, foi feito um estudo objetivo da estrutura, 

composi~io e forma do conjunto da obra do Aleijadinho em Congonhas do 

Campo. Cujos c6digos estllisticos foram observados posteriormente nos 

• FUMCULT: Funda~ao Municipal de Cultura, Lazer e Turismo de Congonbas do Campo. 
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adere~os e figurinos, guardando fidelidade a interpreta~ao feita por ele dos 

12 Profetas (Cap. II 1.1.; Cap. IV 2.5.1.). 

IV.1.2- Num segundo nivel, foi feito um estudo de contextualiza~ao hist6rica 

da obra do Aleijadinho, da "fala corporal" explicitada por cada Profeta, na 

sua postura congelada, no Adro (Cap. 1.2.; Cap.IV 2.5.2.). 

IV.1.3- Num terceiro nivel, foi feito um estudo do conteudo simb61ico dos 12 

Profetas no Adro do Santuario do Senhor Bom Jesus de Matozinho em 

Congonhas do Campo (Cap. IV 2.5.3.). 

IV.1.4- Num quarto nivel, foi feita uma leitura biblica de cada Profeta 

segundo aparece nos livros do Antigo Testamento, a qual revelou 

motiva~oes e atitudes internas pr6prias de cada personagem biblico (Cap. II 

2.). 

IV.1.5- Num quinto nivel, foi possivel integrar os quatro niveis anteriores de 

leitura da obra, com a leitura dinamica que utiliza o metodo LABAN (Cap. IV 

2.6.). 

Esta integrac;ao permitiu elaborar, desde uma leitura dinamica do 

movimento, ate as caracteristicas das estruturas de personalidade reveladas 

por cada Profeta. A partir dai, foi feita uma transposi~ao criativa destas 

estruturas para uma sequencia de movimentos, que utilizou, na sua 

linguagem expressiva, as mesmas qualidades de movimentos encontradas 

nos objetos estudados. 



IV.2- ETAPAS DE TRABALHO 

IV.2.1- PESQUISA BIBLIOGRAFICA 

(PRIMEIRA ETAPA) 

Como primeira etapa de trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliogrilfica 

sobre os principais temas abordados na pesquisa: os principios do Barroco 

em geral (Cap. I 1.), o Barroco Mineiro (Cap. I 2.), o Aleijadinho (Cap. II 1.), o 

Adro dos Profetas em Congonhas do Campo (Cap. II 1.1.), o Antigo 

Testamento (enfocando os Profetas presentes em Congonhas) (Cap. II 2.), a 

Teoria de Analise do Movimento de Rudolf Laban (Cap. Ill 2.1.) e 

Composic;ao Coreogrilfica (Cap. Ill 2.). 

A primeira pesquisa bibliografica foi realizada nas Bibliotecas Central e do 

lnstituto de Artes da UNICAMP. Foi esta primeira pesquisa bibliogrilfica que 

incentivou a necessidade de entrar na segunda etapa: a pesquisa de campo; 

fundamental para o inicio do desenvolvimento da pratica metodol6gica 

dirigida e de criac;ao coreografica. 

IV.2.2- PESQUISA DE CAMPO 

(SEGUNDA ETAPA) 

Na segunda etapa, um aprofundamento da bibliografia, de forma mais 

especifica foi resultado da pesquisa de campo. Por exemplo: a viagem ao 

Adro permitiu o acesso ao arquivo Publico Municipal em Belo Horizonte e a 
FUMCUL T, entidade a qual, por ocasiao da visita de apresentac;ao dos meus 

objetivos como pequisadora, concedeu oficialmente o seu apoio para as 

filmagens e registro fotogrilfico no Adro. 0 registro fotografico e as 

filmagens, nesta etapa da pesquisa de campo, deram subsidios para a 
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pesquisa pratica que veio a seguir, a qual identificamos como uma terceira 

etapa. 

IV 2.3.- PESQUISA PRATICA 

(TERCEIRA ETAPA) 

Nesta tercelra etapa, a pesqulsa pratica desenvolveu-se a partir de 

exercicios de observaqio, analise e transposic;io de gestos e posturas 

•estaticas• para o movimento dinamico, expressive e criativo na danc;a. 

Deflagrado o interjogo te6rico-pratico proposto nesta pesquisa e que 

envolve o estudo de distintas areas de conhecimento, veio o 

aprofundamento da analise do movimento de LABAN (cap. IV 2.6.). 

Juntamente com ele, servindo como metodo de suporte para a transposic;io 

do gesto para o movimento, vieram a analise estetica do objeto artistlco 

observado, lncluindo os estudos de composic;io, forma, conteudo, 

principios esteticos, hist6rlcos e simb61icos (Cap. IV 2.6.3.) e os prlncipios 

de composic;io coreografica (Cap. Ill 2.; Cap. IV 2.5.1.). Todos eles 

integrados, serviram como apoio e referencia norteadora no momenta da 

realizac;io pratica do trabalho de criac;io coreografica (Cap. V 2.). 

0 inicio desta pesquisa pratica se deu em um grupo de estudos dirigido pela 

Prof&· ora. Sylvia Monica Allende Serra, no qual participavam todos os 

orientandos da referida professors (um doutorando, tris mestrand~ dois 

ou tris alunos em iniciac;io cientifica). Este grupo se reunia quinzenalmente 

para o debate e participac;io nas quest6es referentes ao projeto de pesquisa 

de cada integrante. Alguns encontros deste grupo, foram dedicados a 

participac;io na proposta prlltica desta dissertac;io . 



IV.2.3.1- 0 GRUPO DE ESTUDOS 

No primeiro encontro, o grupo de estudos marcou o inicio do trabalho 

pratico dedicado a esta pesquisa (14\05\91). Foi feita uma exposic;rao das 

caracteristicas da Arte Barroca em seus aspectos universals e 

contextualizando-a em Minas Gerais, dando enfoque as formas expressas 

pelo estilo Barroco . Neste encontro, revelou-se a dificuldade de se iniciar o 

trabalho pratico, devido a grande quantidade de informac;rao te6rica, a qual 

encaminhava a varias possibilidades de escolha para a realizac;rao do 

trabalho pratico e que, ao mesmo tempo, inibia esta iniciativa de focalizac;rao 

em algum determinado aspecto do tema abordado para o inicio do trabalho. 

A Profa. Monica estabelece um tempo rigoroso para a exposic;rao do tema, 

ajudando o desenvolvimento de organizac;rao e sintese das ideias. A pouca 

clareza que se tenha sobre um t6pico fica evidente quando os colegas 

pedem esclarecimentos. lsto define, as vezes, a necessidade de novas 

leituras e/ou aprofundamento bibliogrilfico. 

No segundo encontro do grupo (28\05\91) para a abordagem pratica desta 

pesquisa, foi proposto um trabalho grupal de improvisac;roes, abrangendo 

algumas obras barrocas do Brasil como tema de inspirac;rao, sem focalizar 

ainda o acervo mineiro. Propos-se fazer alguns estudos coreograficos 

preliminares, a partir da observac;rao de duas diferentes representac;roes da 

"Pieta" - Uma representac;rao de Nossa Senhora da Piedade de Niter6i e 

outra dade lgarac;ru (PE) do sec. XVII (figuras 1 e 2 p. 61) (CAMPiGLIA, 1967, 

p.330-1)· 0 exercicio requeria focalizar na essencia conceitual de "conflito", 

por ser caracteristica marcante do estilo barroco. 0 objetivo era gerar uma 

movimentac;ao de oposic;r6es. 
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Figura 1 

Nossa Senhora da Piedade (Niter6i • RJ.) 

Figura 2 

Nossa Senhora da Piedade, Sec. XVII (lgaracgu - PE.) 
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Foram realizados tres estudos sobre a mesma imagem e com o mesmo tema 

do "conflito", expresso na Nossa Senhora da Piedade, mas com resultados 

coreograficos muito diferentes entre si. Cada participante, incluindo a Profa. 

Monica, apresentava o estudo corporal realizado, descrevia o seu processo 

de concepc;ao e ap6s isto os observadores (fruidores) comentavam a 

mensagem recebida. Seguem, a modo de exemplo, tres estudos: 

A primeira interprete a partir da sua observac;ao da cruz na figura 1, iniciou a 

sua sequencia no nivel alto, em pe, na posic;ao do Cristo crucificado. 

Desenvolveu o tema com uma movimentac;ao em espiral concentrica, 

passando pelo nivel medio e indo terminar no nivel baixo deitada; em alguns 

momentos manteve o brac;o e a cabec;a em uma determinada postura que 

dava a impressao de uma certa deformidade (como uma asa quebrada), 

segundo sua observac;ao da postura quebrada de Cristo nas duas 

representac;oes da Pieta. 

A interprete do segundo estudo quis, atraves de sua movimentac;ao, mostrar 

a postura de Nossa Senhora nas duas representac;oes: na primeira com a 

Virgem olhando para o filho morto e na segunda com a Virgem olhando para 

o ceu, representando os movimentos de oposic;ao que revelam o tema do 

conflito barroco. Sua movimentac;ao era continua, em espiral e desenvolvia

se em urn mesmo eixo vertical, passando pelos niveis baixo, medio e alto. 

No terceiro estudo, o interprete ora representava o Filho, Jesus Cristo, ora 

representava a Mae, Nossa Senhora e durante toda a serie de movimentos 

manteve os olhos fechados para mostrar a interiorizac;ao e a ligac;ao com o 

mundo espiritual. Sua sequencia de movimentos iniciou-se a partir do nivel 

baixo, passando pelo nivel medio e indo finalizar no nivel alto. 
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IV.2.3.2- CRIA<;AO PESSOAL • CONCEP9AO: 

A partir da percepgao das varias possibilidades de representa~6es corporals 

de uma determinada obra, como demonstraram os tres estudos realizados, a 

pesquisadora partiu para o seu primeiro estudo de transposi~io e recria~io 

pessoal . A obra observada fol uma pintura da Nossa Senhora (figura 3) 

(CAMPiGLIA, 1967, p. 343)· 

Figura 3 

Nossa Senhora com seus Simbolos . Sec. XVIII (Sao Paulo) 

E 

Composi~rao Coreografica 
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A sequencia de movimentos criada, partiu essencialmente da tentativa de 

transposi9iio dos elementos encontrados no quadro, atraves do uso das 

imagens simb61icas literalmente transpostas no movimento. Este estudo foi 

gravado em video. 

A imagem central de Nossa Senhora com a cobra sugeriu a celula principal 

da interpreta9io, lsto e, o duplo sentido simb61ico da serpente, por um lado 

como representac;ao das for9as primHivas inferiores e, por outro, como 

representa9iio da transtorma9ao, renovac;ao e sublima9ao na evolu9ao 

humana. lsto tudo unido e integrado a imagem de Nossa Senhora, como 

representa9ao da •anima• no seu quarto estagio de evolu9iio. A •anima• 

junguiana, segundo FRANS (1993)e a personifica9io de todas as tendencias 

psicol6gicas femlninas na psique do homem, os humores e sentimentos 

instaveis, as intuic;oes proteticas, a receptivldade ao irracional, a capacidade 

de amar, a senslbllidade a natureza eo relacionamento como inconsciente. 

(FRANS, 1993, p. 177). 

Na figura 3, os simbolos de Nossa Senhora estao representados por quatro 

elementos de cada lado, o que coincide com o fato de que o nucleo da 

psique (o •seW) expressa-se, normalmente, sob alguma forma de estrutura 

quaternaria. Segundo FRANS (1993), o numero quatro esta sempre ligado a 
•anima• por esta possulr quatro estagios de desenvolvimento: "o primelro 

represents o relacionamento puramente instintivo e blol6gico, simbolizado 

na figura da Eva; o segundo, personifies um nivel romantico e estetico que, 

no entanto, e tambem caracterizado por elementos sexuais, representado 

por Elena de Tr6ia; o terceiro estagio e exemplificado pel a Virgem Maria, que 

represents a eleva9io do amor ou "eros• a grandeza da devo9ao espiritual; 

o quarto estagio e simbolizado pela sapiencia, a sabedoria que transcende 

ate mesmo a pureza e a santidade, como a deusa grega Ateneia" 

(FRANS, 1993, p.185). 
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Nesta abordagem do quadro, no qual a pesquisadora adota o conceito de 

"integrac;ao• da lmagem simbolica da cobra com a imagem simbolica de 

Nossa Senhora e seus quatro estagios de desenvolvimento da "anima•, traz 

1 em seu bojo a ideia de uniao dos aspectos positives e negatives da 

•anima•; este fato parece possivel na epoca do Barroco, onde a integrac;ao e 
1 

expressao do conflito eram a norma, o que nao acontecia na ldade Media. 

1 Segundo FRANS (1993), a mulher na ldade Media era concebida com uma 

' forc;a totalmente posltiva, e confundia-se com a flgura da Virgem Maria no 

seu aspecto de sublimac;ao; isto fazia com que os homens venerassem e 

louvassem as mulheres como a Vlrgem Maria, s6 vendo e crendo no lado 

1 positivo. Ja os aspectos negatives do feminino (seduc;ao, intuic;ao, etc.) 

1 foram encontrar expressao na crenc;a as feitlceiras 

(FRANS, 1993, p. 187). 

1 0 processo de evoluc;ao dos quatro estagios de representac;ao da "anima•, 

indo desde o estagio primitive simbollzado pela cobra, que simbolicamente 

pode representar o elemento feminino como personiflcac;ao da flgura da 

1 
Eva, ate o ultimo estagio representando a sabedoria, foram lncorporados no 

1 estudo coreografico. 

Outros simbolos encontrados no quadro observado tambem foram 

1 
lncorporados ao estudo coreografico . A sequencia de movimentos iniciou-

1 se no chao, utllizando a lmagem da cobra para motivar o movimento; fez-se 

1 um movimento ascendente no espac;o e em seguida um descendente, 

passando pelos niveis baixo, medio e alto, com deslocamento no espac;o, 

1 
em uma relac;ao dlreta com a simbologla expressa pela escada: ascenc;io, 

1 gradac;ao e comunlcac;ao entre os diversos niveis de verticalidade. Partindo 

1 do nivel baixo, fez-se uma espiral ascendente guardando o mesmo eixo 

como transic;ao para a movimentac;ao simbolica do sol e da lua: do sol como 
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principia masculine ativo, fonte de energia, de vida e de explosao e da lua 

como principia feminine, com seu carl!iter mutavel, transit6rio, de protec;ao e 

perigo. No final, h8 a tentativa de integrac;ao destes dois principios na figura 

de Nossa Senhora com um carater triunfante de sabedoria. 

Posteriormente, desenvolveu-se um objeto cenico que foi incorporado a 
coreografia . Este objeto foi desenvolvido a partir da observac;ao do 

desenho da "aura" circular, envolvendo a imagem da Nossa Senhora. Este 

objeto complementou e enriqueceu as imagens simb61icas trabalhadas no 

estudo pratico: a espiral, o circular, a Nossa Senhora e a cobra. 

Estes estudos coreograficos, nao ligados ainda aos Profetas, mas ao estilo 

Barraco, mostraram que aspectos da dinamica interna do "personagem" 

trabalhado, expressavam-se em qualidades de movimento bem definidas. 

lsto e, qualquer mudanc;a da qualidade do gesto tiraria a expressao 

essencial do mesmo. 

0 resultado disto foi entrar numa etapa de aprofundamento da pesquisa 

pratica. A Profa. Monica Serra ministra cursos na graduac;ao intitulados: 

AD313 e 413 • Psicologia do Desenvolvimento Aplicada a Danc;a e AT106-

Analise do Movimento Expressive, na P6s-graduac;ao. Os integrantes deste 

grupo de estudos, atraves destes cursos, como alunos regulares ou 

especiais, passaram a conhecer a teoria de LABAN de Analise do 

Movimento. lsto levou a pesquisadora a proper, ao grupo de estudos, um 

estudo coreografico onde os principles de analise do movimento, ja 

conhecido por todos, fossem levados em conta. 



IV 2.4- APROFUNDAMENTO DA PESQUISA PRATICA 

(QUART A ETAPA) 
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IV 2.4.1 - PRIMEIRA APLICA~AO DOS ESTUDOS DA COREUTICA E DA 

EUKENETICA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DOS EXERCiCIOS 

COREOGRAFICOS PRELIMINARES 

0 estudo coreografico, feito no grupo de estudos e o material que serve, 

como vemos a seguir, para o desenvolvimento de uma analise que sera 

utilizada mais tarde no gestual dos Profetas. E neste ponto que a analise do 

movimento expressivo, conceitualizada por LABAN (1978), mostra o seu 

potencial norteador da criac;ao coreografica, a partir da transposic;ao do 

gesto estatico para a danc;a. Para isto e necessario o aprofundamento dos 

conceitos de Coreutica e Eukenetica. 

A Coreutica, como aplicac;ao dos principios do movimento, estuda: a 

fluencia da forma segundo os impulsos basicos de expansao e contrac;ao no 

espac;o, nas direc;oes alto- baixo, lado-lado e frente- tras, atingindo os 

diferentes Pianos Espaciais ( vertical , horizontal, sagital) e suas respectivas 

dimensoes (comprimento, amplitude e profundidade). Estuda tambem o grau 

de "elasticidade" da Cinesfera (espac;o vital ocupado pela pessoa em 

movimento) levando-se em conta que o estado emocional da pessoa ira 

determinar a ocupac;ao do espac;o nos movimentos gestuais (perifericos) e 

posturais (centrais). 
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Ja na Eukenetica, a dinamica da expressividade do movimento e encontrada 

a partir da analise de combina~ao de dois Fatores de Movimento (NORTH, 

1975). Associando-se a estes Fatores as habilidades de precisao (Fiuencia) 

, aten~ao (Espa~o), inten~ao (Peso), e decisao(Tempo), torna-se possivel, de 

acordo com a combina~ao escolhida, identificar a atitude interna da pessoa 

em movimento, assim como a estrutura da sua personalidade (Apendice 

no .4, p. 213). 

IV2.4.2· OBSERVAg6ES GERAIS. EXERCiCIOS FOCALIZADOS NO GRUPO 

DE ESTUDOS. 

Partindo-se dos elementos acima descritos, da Coreutica e da Eukenetica, 

foi feita uma analise para a descri~ao destes estudos coreograficos 

preliminares. 

Foi observado que nos quatro estudos realizados, a tematica foi expressa 

atraves de movimentos posturais, na medida em que a movimenta~ao veio a 

demonstrar a participa~ao dos centros vitais do corpo, se integrando e 

separando de maneira harmoniosa; e mesmo quando o movimento foi 

iniciado nos membros perifericos do corpo, este se propagou para a regiao 

central. 

A partir desta constata~ao, poder-se-ia dizer que os temas religiosos 

propostos afetaram diretamente o plano dos sentimentos, resultando 

corporalmente numa movimenta~ao carregada de organicidade, 

diferenciando-se dos movimentos gestuais, ou restritos perifericos, em cuja 

mobilidade percebe-se a superficialidade do gesto, o qual, ao envolver a 

razao (Fator Espa~o) exclui emoc;ao e o sentimento (Fator Fluencia) 

(LABAN, 1978). 
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IV2.4.2.1- PRIMEIRO ESTUDO 

No primeiro estudo apresentado ao grupo, percebia-se um uso mais 

constante , do Peso, como Fator principal imprimindo a qualidade de firmeza 

ao movimento, dando assim uma maior inten~Jrao ao gesto e a postura em 

geral. 0 conjunto de eixo e verticalidade promoveu uma maior assertlvidade 

para a flgura representada. As vezes algumas frases anormals de movimento 

(frases anormais de movimento sao aquelas em que faltam as etapas de 

prepara~Jrao ou recupera~Jrao da a~Jrao realizada) eram executadas, 

modificando o carater da personagem; isto foi atingido exaltando uma 

ruptura brusca na transi~Jrao (junc;ao da recupera~Jrao e da prepara~Jrao de uma 

frase de movimento) entre os estagios que antecedem e precedem a a~Jrao. 

Quando a interprete realizou estes movimentos, de carater temporario e 

consciente , teve por resultado a expressao da mutila~Jrao de Cristo. A 

movimenta~Jrio expressava a ideia de um Cristo que, mesmo com toda a sua 

carga de tristeza perante a sua crucifica~Jrao e mutila~Jrao, reafirmava 

•assertivamente•, a sua dignidade, mantendo a vertlcalidade como ponte 

entre o "homem• e "Deus•, mesmo pregado na cruz. 

IV2.4.21i· SEGUNDO ESTUDO 

No segundo estudo, uma das caracteristicas exlbidas foi o uso da 

movimenta~Jrao em espiral e de forma~Jrao circular e eliptica, sem nunca 

atinglr um ponto maximo de expansao no espa~Jro. lsto foi felto de forma 

lnlnterrupta e flulda, envolvendo todas as partes do corpo em um ritmo 

postural continuo. Por estas a~Jroes corporals, foi o estudo que mals se 

aproxlmou da dlnimica apresentada nos ornamentos da figura de Nossa 

Senhora da Pledade, que desenham formas sugerindo movimentos de onda. 
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CIRLOT (1984), afirma que a ornamentac;ao simboliza a atividade c6smica na 

medida em que o desdobramento espacial representa a "saida do caos". 

Desta forma produz-se uma especie de mandala indefinida e inacabada, 

aberta ate o infinito; uma forma de linguagem, urn sistema de signos 

espirituais. 

Assim, a movimentac;ao apresentada com seu ritmo continuo, podendo se 

prolongar ate o infinito, mostra a Nossa Senhora integrada dentro de urn 

ritmo c6smico e eterno, submissa as leis da concepc;ao e da perda, da 

criac;ao e da destruic;ao: estando, desta forma, diretamente ligada ao Fator 

Fluencia nos seus aspectos de progressao, liberac;ao e integrac;ao. 

IV2.4.2iii-TERCEIRO ESTUDO 

0 terceiro estudo mostra, atraves do uso dominante da combinac;ao dos 

Fatores de Fluencia (integrac;ao) e Tempo (decisao), a versatilidade da 

atitude interna do interprete, na medida em que este alternava entre a 

representac;ao das figuras de Cristo e Nossa Senhora da Piedade, sugerindo 

possibilidades de abertura para a futura interpretac;ao das posturas das 

estatuas dos Profetas de Congonhas. Quando o interprete fechava os olhos 

para, segundo ele, "sugerir", atraves da exclusao do foco exterior, uma 

interiorizac;ao e uma ligac;ao com o plano espiritual. A Fluencia aparece 

oferecendo o seu carater de integrac;ao, precisamente quando favorece a 

sensac;ao de unidade corporal. Esta atitude torna o movimento menos 

consciente na medida em que lida com os sentimentos, excluindo as 

qualidades da atenc;ao do Fator Espac;o (foco direto ou flexivelmente alerta). 

Atraves desta exclusao da atenc;ao, a intuic;ao (Fator Tempo) prevalece, 

juntamente com a habilidade de precisao e controle (Fator Fluencia) na 
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manutenc;ao de uma decisao tomada. Mesmo quando o interprete manteve 

uma pausa em determinadas posturas, o movimento interior de projec;ao 

calmamente continuava. 

IV2.4.2iv-QUARTO ESTUDO 

No estudo coreogrilfico individual, realizado pela pesquisadora, os quatro 

estagios de desenvolvimento da "anima" poderiam ser descritos segundo o 

fator de movimento predominante em cada estagio. Sendo que cada um 

destes estagios esta em sintonia com o movimento dos simbolos expressos 

na sequencia realizada. 

No primeiro estilgio, representado pela flgura da Eva e relacionado ao 

simbolo da cobra, pode-se dizer que o Fator principal e a Fluencia na 

medida em que esta caracteriza a dependencia do plano horizontal. Este 

Fator esta presente na movimentac;ao da cobra no chao. Percebe-se que a 

Fluencia e o Fator que mantem a sensac;ao de harmonia e integrac;ao no 

movimento de um reptil. A Cinesfera ocupada neste estagio poderia, ser 

representada pela figura do tetraedro (SERRA, 1991), na medida em que 

esta e uma figura de transic;ao: tanto ela pode ser primitiva e restrita nas 

possibilidades de movimento, ou pode tornar-se celula integrante do 

icosaedro com possibilidades inflnitas de movimento. Referimo-nos aqui 

analogicamente ao duplo simbolismo da cobra: de inferioridade e 

transcendencia. 

0 segundo estilgio representado pela beleza romantics, estetica e sexual ( a 

Helena de Tr6ia , a Cle6patra), esta relacionado ao uso do Fator Espac;o. 

Este Fator desenvolve as qualidades de atenc;ao para as atividades de 

contato com a realidade material e de comunicac;ao. 0 Fator Espac;o 

qualifica a atividade de observac;ao e seduc;ao atraves do gesto e do olhar 
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(foco do gesto); na sua qualidade de multifoco prevalece o estado de alerta. 

Na medida em que neste estagio a comunicac;ao e no nivel medio, pr6pio de 

quem usa o plano horizontal combinado com o plano sagital (avanc;o, 

retrac;ao e movimento espiralado), diriamos que a Cinesfera associa-se a 
figura do octaedro, cujo espac;o medio, segundo SERRA (1991), permite 

maior mobilidade social e favorece os movimentos dos quadris e 

gestualidade das maos na personalidade sedutora. 

No terceiro estagio, a "anima" e representada pela Virgem Maria como 

exemplo da elevac;ao do amor a grandeza da devoc;ao espiritual. Neste 

estagio o Peso e o principal Fator de Movimento na qualidade de leveza, na 

medida em que a dimensao de comprimento, com enfase na direc;ao cima, 

promove o emergir, representando a elevac;ao espiritual. As qualidades mais 

presentes nesta figura sao, portanto, leveza e foco direto, alternando com 

multifoco. A Cinesfera neste estagio poderia ser representada pela figura do 

octaedro, na medida em que as duas extremidades maiores podem reafirmar 

o Plano Vertical. 

0 quarto estagio, simbolizado pela sapiencia e a sabedoria, transcende a 

pureza e a santidade, sendo por isto, melhor representadado pela 

predominancia do Fator Tempo. Este Fator, com suas associac;oes com a 

intuic;ao, operacionalidade e mobilidade executiva, dao ao personagem urn 

carater preciso e versatil de sabedoria. A Cinesfera, neste estagio, podera 

ser representada pelas figuras do icosaedro e do dodecaedro na medida em 

que estas possuem muitas faces, possibilitando uma abertura maior para 

varias visoes e possibilidades de julgamento e movimento em relac;ao ao 

passado e ao futuro, desde que a figura do icosaedro contem, dentro de si, 

harmonicamente encaixadas o conjunto completo das Cinesferas possiveis 

(os 5 poliedros regulares) (SERRA, 1991). 
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Estes exercicios coreograficos preliminares, inspiraram outro exercicio 

coreografico que teve a dupla finalidade de, por urn lado, fortalecer o 

processo em andamento, de construc;ao coreografica apoiada nas analises 

descritas, e por outro lado, participar de urn evento como aluna da p6s 

graduac;ao. 

Este novo estudo coreografico preliminar foi realizado, tendo como tema de 

observac;ao, uma estatua de Bernini : "0 Extase de Santa Teresa (1645-48) 

que se encontra na capela Cornaro - Santa Maria Della Vit6ria - Roma (Figura 

no. 4, p. 75). Mais uma vez fizemos a transposic;ao do movimento estatico 

para a dinamica da danc;a. 

0 resultado deste processo coreografico foi apresentado num evento 

multimidia, organizado para ser apresentado no seminario sobre o Barroco 

da disciplina : "Por uma Hist6ria da Arte e da Comunicac;ao", do Programa 

de Mestrado em Multimeios, do lnstituto de Artes da UNICAMP, no dia 

03\06\92 • Neste estudo foram trabalhados, principalmente, os movimentos 

em espirais ascendentes, fazendo uma analogia com o pr6pio movimento 

espiralado da estatua em direc;ao a luz, onde o peso do panejamento e das 

expressoes dao uma caracteristica, ora de torc;ao, ora de flutuac;ao, ao 

movimento. 0 pesado e o leve proporcionam o movimento de oposic;ao 

barroca. Foi representada aqui, novamente a ideia do conflito, no caso entre 

o pecado e a santidade, o claro e o escuro, onde a espiral, com seu 

movimento de queda e recuperac;ao, conduz a elevac;ao espiritual. 

Estas quatro etapas de criac;ao, as quais aparentemente conduziam a uma 

criac;ao artistica amarrada e estruturada dentro dos moldes de algumas 

teorias analiticas, surpreendentemente, mostravam ao mesmo tempo, 

possibilidades de urn caminho amplo para a criac;ao coreografica quando de 

fronte com os Profetas, objeto central destas pesquisa. 
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Retrospectivamente, podemos perceber que o trabalho com a espiral, o qual 

nos colocou dentro de uma variada experiencia corporal de multifoco e de 

idas e vindas passando em torno do mesmo centro, permitiu ao mesmo 

tempo, afunilar no objetivo proposto e expandir em progressao as 

possibilidades do processo criativo na metodologia de composi~ao 

coreogratica. Este modo de trabalho mobilizou a pesquisadora, nao apenas 

para a cria~ao dos movimentos (coreografia), mas tambem para todo o 

conjunto de atividades que integram urn espetaculo: musica, coreografias, 

figurinos, ilumina~ao, texto, etc. 

Parece ser que a espiral dentro de urn processo, coloca as coisas ao mesmo 

tempo, na ordem e no caos, o que faz simultaneamente afunilar e expandir 

os processes. lsso leva a sincronicidade do reflexivo e espontaneo na 

cria~ao artistica em dan~. 

Coincidentemente, esta simultaneidade dos opostos foi logo de inicio 

descoberta no Barroco e posteriormente trabalhada nos primeiros 

exercicios com o grupo de estudos. 
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figura 4 

0 EXTASE DE SANTA TERESA- BERNINI 



2.5-ANALISE DOS 12 PROFETAS NO ADRO DO SANTUARIO DO SENHOR 

BOM .JESUS DO MATOZINHO EM CONGONHAS DO CAMPO (M.G), 

(QUINTA ETAPA) 

/t:J 

Seguindo este processo de afunilar e expandir entramos na quinta etapa de 

procedimentos. Retomou-se assim a pesquisa te6rica, centrando, por 

primeira vez, o foco nos Profetas de forma a obter informac;oes basicas do 

conjunto deles (Caps. IV 2.5.1.; IV 2.5.2.ii). 

No momenta seguinte, novamente expande-se o foco para o estudo das 

varias abordagens simb61icas presentes no Adro. Neste momenta, 

retomaram-se as primeiras experiencias praticas, as quais, acrescidas deste 

processo de idas e vindas, chegaram ao mesmo ponto, porem em um 

patamar mais evoluido da espiral, Iugar desde o qual foi sugerido o metodo 

para o desenvolvimento da coreografia dos Profetas (Caps. IV 2.4.1.; V 2.). 

A seguir, convidaremos o leitor a uma visita ao Adro dos Profetas atraves do 

olho da pesquisadora, neste momenta da pesquisa, isto e, mostraremos os 

niveis de aproximac;ao a obra an unci ados (Cap. V 1.). 
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IV2.5.1· PRIMEIRO NiVEL DE APROXIMA<;Ao A OBRA: 

IV2.5.1 i- DA ESTRUTURA: 

As 12 estatuas esculpidas em pedra sabao, em tamanho quase natural, 

erguem-se em blocos verticais, acomodados sobre pedestais embutidos na 

parte superior de muros de arrimo entremeados por escadarias, patamares e 

terrac;os. 

Apesar da composic;ao visual do Adro com a fachada da igreja, o espac;o 

ocupado pelas estatuas constitui um ambiente autonomo, um espac;o 

autarquico inaugurando uma independencia cenica expressivamente 

gestual. 

No Adro esta presente um aspecto que representa uma inovac;ao criadora, 

ate entao nao explorada: a arquitetura considerada basicamente como 

suporte para as estatuas .0 Aleijadinho rompe com o canone europeu 

estabelecido e faz o cenario arquitetonico subordinar-se as esculturas. 



IV2.5.1 ii- DA COMPOSic;fAO: 

Os profetas estao distribuidos em tres pianos no Adro, sendo que estes 

pianos ordenam suas posturas simetricamente em rela~ao ao eixo central 

da composi~ao. 

No primeiro plano inferior, abrindo a apresenta~ao, em postura frontal, 

encontra-se a esquerda Isaias e a direita Jeremias; no plano medio ap6s a 

subida de um lance de escadas, em postura frontal, encontra-se a esquerda 

Baruc a direita Ezequiel; no plano superior (no nivel da igreja), ap6s a subida 

do segundo lance de escadas, encontra-se a esquerda Daniel e a direita 

Oseias, ambos de perfil defrontando-se; no mesmo nivel, mais alem, 

encontra-se a esquerda Jonas e a direita Joel que dio-se as costas; nas 

extremidades curvilineas do Adro, encontra-se a esquerda Abdias e a direita 

Habacuc, que erguem simultaneamente o bra~o direito e esquerdo; nas 

extremidades laterais, encontra-se Amos e Naum em posi~ao frontal. 

As correspondencias das atitudes posturais das esculturas nao se fazem de 

forma geometries, mas por oposi~oes e compensa~oes, de acordo com as 

leis ritmicas do Barroco, por exemplo: o gesto de torsao do profeta 

Ezequiel, com o bra~o direito em ampla flexao para a esquerda, adquire 

extraordinaria for~a expressiva quando relacionado com seu prolongamento 

natural , constituido pelo bra~o esquerdo de Habacuc (que aponta na mesma 

diagonal do bra~o de Ezequiel). Estas oposi~oes promovem modula~oes 

ritmicas de poderosa for~a expressiva, que se contrapoem as linhas 

horizontais predominantes no cenario arquitetonico do Adro. 
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Muitos autores, devido a estas proje~6es ritmicas, consideram perfeita a 

organiza~ao cenogrilfica dos Profetas, comparando-a a um ato de bahi 

0 conjunto escult6rico dos Profetas propoe, com este jogo gestual ritmico, 

ah~m do ponto de vista privilegiado caracteristico das obras barrocas (em 

efeitos teatrais este e o ponto ideal a partir do qual devera ser visto o 

espetaculo), variados iingulos de visao. 

Em Congonhas a visao privilegiada encontra-se a uns 10 metros da 

escadaria de acesso ao Adro, sendo que o observador deve colocar-se em 

posi~ao central olhando a totalidade do conjunto. 

Os variados iingulos de visao das esculturas, como objetos imediatos 

independentes do eixo central da composi~ao, sao refor~ados pela diniimica 

de ilumina~ao natural que gera um jogo de cheios e vazios, de luzes e 

sombras, de curvas e retas, que se formam com a incidencia do sol nas 

varias horas do dia, com os sombreados de dias nublados e a indefini~ao 

das formas envoltas em brumas. Oeste modo, exigindo do observador "atos 

de inven~ao" para leitura e frui~ao da obra. 

Ha uma integra~ao de diversos c6digos de representa~ao no conjunto 

iconografico, passando pelo G6tico, o Barroco e o Rococo. 

A vestimenta empregada nos Profetas e semelhante a caracteriza~ao 
estabelecida para estes personagens no norte da Europa. Segundo alguns 

estudiosos, o Aleijadinho teve contato com uma serie de gravuras 

florentinas do seculo XV que mostravam os Profetas com vestimenta 

semelhante aos de Congonhas. 

Talvez por isto BAZIN (1983), afirma que estas gravuras orientam um certo 

"goticismo" no modelo das roupagens: "0 Aleijadinho encontra-se, tambem, 
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conduzido pela tendencia propria do estilo Rococo de voltar para as formas 

medievais, principalmente no amarrotado dos panejamentos e na postura 

das cabe~as" (BAZIN,1983, p. 318). 

0 conjunto iconografico do Adro apresenta obras singulares na medida em 

que nenhuma destas possui a idealidade formal de urn corpo anatomico, a 
semelhan~a da Renascen~a. 

Em muitas figuras essas deforma~oes sao grotescas: cabe~as aumentadas 

em rela~ao ao corpo, bra~os e pernas atarracados, os pes dando a 

impressao de estarem erradamente cal~ados. 

0 sentido destas deforma~oes e muito discutido. Alguns estudos afirmam 

que estas resultam da intencionalidade expressiva do autor, outros 

discutem a incapacidade tecnica dos oficiais que auxiliam na constru~ao da 

obra. 

Mas o que vale para uma observa~ao iconica e o objeto imediato, a obra na 

sua materialidade, independente do seu processo formativo. 

Na qualidade de presentidade, essas deforma~oes integram-se no conteudo 

expressivo do con junto, na medida em que se percebe a for~a dramatica dos 

gestos e a natureza mitica dos personagens. 

Neste sentido NEVES (1986), argumenta: " ... Urn Profeta nao e urn santo, e 

urn vulgo, leigo em situa~ao de santo. Urn Profeta e pesadamente humano, 

violento e dubio. Dubio, torto, "gauche" porque transgressivo da 

normalidade media, embora se dirija e viva para a media. Como tal urn 

Profeta nao corresponde perfeitamente a "anatomia" do homem comum" 

(NEVES, 1986, p.144). 
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Estas descobertas levaram a pesquisadora a aprofundar e definir o contexto 

hist6rico em que a obra foi concebida (Cap. IV 2.5.2.i), para compreender a 

postura do Aleijadinho ante o tema dos Profetas e sua representatividade: a 

liga~ao que ele fez do que foram os Profetas no seu tempo e o que 

representavam naquele momento em Minas. 

A fala corporal dos Profetas no Adro, que segue (Cap. IV 2.5.2.ii), contribuiu 

no Terceiro Nivel de Aproxima~ao (Cap. IV 2.5.3.), na analise das 

caracterfsticas simb61icas presentes no Adro. Caracterfsticas estas que 

surgiram do conjunto da obra: disposi~ao dos Profetas no espa~o, leitura do 

filacterio, apresenta~ao corporal de cada um, etc. 



IV.2.5.2 • SEGUNDO NiVEL DE APROXIMA9AO A OBRA 

IV.2.5.2.i· DO CONTEXTO HISTORICO 

0 portugues Feliciano Mendes, devoto fervoroso do Bom Jesus do 

Matozinho, por meio de uma promessa iniciou a construc;ao da igreja, com 

donativos da comunidade, em 21 de junho de 1757, sendo que o termino da 

obra se deu em 1776. 

0 Adro foi construido entre 1777 e 1790 por Tomas de Maia Brito, sendo que 

as 12 estatuas foram executadas por Aleijadinho entre 1800 e 1805, nesta 

epoca o escultor interveio na planta original do Adro criando um novo 

espac;o proscenico. Desta forma completando o quadro atual. 

0 tema das esculturas aborda os 12 Profetas biblicos do Antigo Testamento, 

seguindo o canon religioso. Os quatro maiores sao: Isaias, Jeremias, 

Ezequiel e Daniel. Os oito menores sao: Joel, Am6s, Abdias, Jonas, Baruc, 

Naum, Habacuc e Oseias. 

Esta forma afirma um vinculo com a representac;ao iconografica dos 

Profetas, pregada pela arte crista ocidental na epoca medieval. 

As tabuas texto (filacterios) referentes a cada Profeta, contem alusoes aos 

trac;os mais marcantes da biografia do personagem, mas nao sao referentes 

diretos da fala gestual deste. 

0 que o Aleijadinho deixou efetivamente representado nesta obra foi uma 

dinamica postural de oposic;oes e correspondencias. Cada estatua 

represents urn personagem especifico, com sua pr6pria fala gestual. Mas, 



apesar desta independencia no espago representativo e ate mesmo no 

espago fisico, eles mantem um dialogo corporal, formando uma unidade 

integrada na danga profetica de anunciagao da vida, morte e renascimento. 

Para facilitar a leitura da expressao corporal basica de cada Profeta , foi 

desenvolvido um quadro onde e explicitada a tala corporal de cada Profeta, 

no Adro, segundo a representagao feita por Aleijadinho destes personagens 

biblicos. Neste quadro sao apontados o texto biblico - presente no filacterio4 

; a agio/verbo, a atitude interna e as sensagoes de movimento presentes no 

movimento congelado das estatuas. 

4 
0 filacterio e a palavra, "o Verbo" de Deus, 0 elo significativo que une todos OS personagens profeticos. 



IV.2.5.2ii-A FALA CORPORAL DOS PROFETAS NO ADRO: 

PROFETAS TEXTO A<;AO\VERBO ATITUDE SENSA<;AO 
FILACTERIO INTERNA DE 

MOVIMENTO 
ISAIAS "Depois que Pressionar, Ten sao Afundando 
Fee justiya os Serafins apontar, corporal 
politica celebraram o diagonal focalizada 

Senhor, um frente\esquerda\ no rosto. 
deles trouxe baixo. 
aos meus 
labios uma 
brasa com 
uma tenaz." 

JEREMIAS "Eu choro o Deslizar, Conscillncia, Suspensa 
Nova alianya desastre da escrever. conflito. contida 
em meio ao Judeia e a Frente. 
conflito ruina de 

jerussalem: 
e rogo ao 
meu povo 
que volte 
para o seu 
Senhor." 

BARUC "Eu predigo Flutuar, Vazio Suspensa 
Arrependi- a vinda do segurar, dubiedade relaxada 
mento e Cristo na Frente alto. 
conversao carne e os 

ultimos 
tempos do 
mundo, e 
admoesto os 
piedosos." 



PROFETAS 

EZEQUIEL 
Um cora~ao 

novo 

DANIEL 
0 triunfo do 
reino de Deus 

TEXTO 
FILACTERIO 

"Eu 
descrevo os 
quatro 
animais no 
meio das 
chamas e as 
rodas 
horriveis e o 
trono 
etereo." 
"Encerrado 
na cova dos 
leoes por 
odem do 
rei,sou 
libertado 
inc61ume, 
com 
auxilio 
Deus." 

0 

de 

A<;AO\VERBO 

Pressionar, 
socar. 
Tor~ao 

lateral, 
dire ita/ 
esquerda. 

Arrastar, 
despertar. 
Frente. 

OSEIAS 
Deus e 
fie I 

"Tom a 
amor adultera 

disse-me 
Senhor. 

a Esvaziar, 
, escrever. 

o Frente/ 
tras. 

Fa~o-o: ela , 
tornando-se 
minha 
esposa 
concebe e 
da-me 
filhos." 

ATITUDE 
INTERNA 

oposi~ao 

rosto 
tranquilo
bra~o tenso 

Harmonia e 
integra~ao, 

nobreza, 
convic~ao 

Desarticu
la~ao e 
sonambolis
mo. 

SENSA<;AO 
DE 
MOVIMENTO 

Contra~ao e 
expansao 

Relaxada 

Desmoro
nando, afun
dando 
relaxada 



PROFETAS TEXTO A«;;AO\VERBO ATITUDE SENSA«;;AO 
FILACTERIO INTERNA DE 

MOVIMENTO 

JONAS "Engolido Pressionar, Contempla- Emergir 
Oamor de por uma olhar, c;ao, focalizar 
Deus nao baleia, renascer. visionario. 
conhece permanec;o Cima-baixo 
fronteiras tres dias e 

tres noites 
no seu 
ventre; 
depois 
venho a 
Nineve." 

JOEL "Exponho Olhar da Observac;ao Rotac;ao 
0 dia do a Judeia cabec;a com atenta. prolongada, 
julgamento qual o mal Torc;ao multifoco. 

que trarao a lateral do 
terra a tronco 
lagarta, o tendendo 
gafanhoto, para a 
o brugoe a esquerda. 
ferrugem." 

ABDIAS "Eu vous Deslizar, Dignidade Completude 
Contra a arguo, 6 apontar (mediac;ao e e expansao 
falta de lndumeus e (diagonal projec;ao 
solidarieda- Gentios. direita, cima para o 
de Anuncio-vos frente). espac;o 

evos infinito) 
prevejo 
pranto e 
destruic;ao." 

HABACUC "0 Babilonia Pressionar, Dignidade Expansao e 
0 justo , Babilonia, socar (mediac;ao oposic;ao do 
vivera por eu te arguo, (diagonal e projec;ao corpo em 
sua 6 tirano da esquerda, para o duas 
fidelidade Caldeia; mas frente, espac;o diagonais. 

ati, 6 Deus cima). infinito). Equilibria 
benigno, eu precario 
salmodiarei. 

" 
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PROFETAS TEXTO Af:;AO\ VERSO ATITUDE SENSAf:;AO 
FILACTERIO INTERNA DE 

MOVIMENTO 

AM6S "Primeira- Flutuar, Suavidade Pausada e 
Contra a mente segurar. relaxada 
injustic;a pasator, Frente. 
social tornando-me 

de pols 
Profeta, 
anuncio os 
juizos de 
Deus contra 
as vacas 
gordas e os 
chefes de 
Israel." 

NAUM "Exponho Pressionar, Perseveran- Oscilac;ao 
que castigo apolar. c;a. (entre o 
espera Rotac;ao flutuar eo 
Ninive prolongada pressionar). 
pecadora: em circulo. 
declaro que 
a Assiria 
sera 
completa-
mente 
subvertida." 
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IV.2.5.3- TERCEIRO NiVEL DE APROXIMA<;Ao A OBRA 

IV.2.5.3.i- AS ANALISES DAS CARACTERiSTICAS SIMB6UCAS PRESENTES 

NOADRO: 

A fala corporal dos Profetas no Adro trouxe mais informa~oes do que as 

seleclonadas nos quadros acima. De fato, as posturas e gestos abriram 

caminho para uma simbologia que estava retida no gesto e que escapava a 
primeira aproximac;ilo a obra. 

Existem algumas teses polemlcas a respelto das inten~oes simb61icas 

constantes na obra. Uma destas teses e defendlda pela pesquisadora Isolde 

Helena Brans Venturelli(1982). Esta afirma que o mestre Antonio Francisco 

Llsboa, o Aleljadinho, foi, a seu modo, solidario com os ideals separatlstas, 

republicanos e abolicionlstas dos inconfldentes. 

Ela sustenta ao Iongo de varias constata~oes, atraves da leltura 

interpretativa, do gestual dinamico dos Profetas (que segundo esta parece 

mais uma severa assembleia do que o chamado bale), suas roupas, cabelos 

e texto biblico, que o Aleijadinho, intencionalmente, retratou os principals 

inconfidentes na figura dos Profetas. Segundo a sua tese silo os Profetas 

respectivamente: JONAS - Joaquim Jose da Silva Xavier; JEREMIAS -

Francisco de Paula Freire Andrade; ABDIAS - Jose Alvares Maciel; 

HABACUC - Domingos Vidal Barbosa; NAUM - Francisco Antonio de Oliveira 

Lopes; EZEQUIEL - Luis Vaz de Toledo Piza; BARUC - Salvador Carvalho do 

Amaral Gurgel; DANIEL- Tomas Antonio Gonzaga; OSEIAS - lnacio Jose de 

I . 
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Alvarenga ; JOEL- Claudio Manoel da Costa; ISAiAS- o "embu<?ado"; AMOS 

- Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

Isolde defende a sua tese dizendo ser muito dificil provar o contrario, pois 

Aleijadinho, mulato, rebelde, nao poderia ficar indiferente ao movimento de 

libertac;ao provocado pelos inconfidentes. 

Para exemplificar esta tese, cita-se aqui uma interessante constata<?ao da 

pesquisadora: "A mao esquerda de Jonas, em Congonhas, ergue-se 

espalmada, como num gesto de repudio, em direc;ao ao Profeta Daniel que, 

por sua vez, lhe volta as costas. Parece haver, nesta coordenada coloca<?ao, 

uma alusao ao ostentado rancor, pseudo-existente, entre os dois lideres 

conjurados (na verdade havia um acordo, um entendimento conivente, para 

inocentar Tomas Antonio Gonzaga). 0 plastico gesticular de Jonas, 

monolitico como Daniel, a "coreografia" entre os dois Profetas, parece 

reforc;ar a ideia de que tal comentario era de dominio publico" 

(VENTURELLI, 1982, p.61). 

Uma outra tese e defendida pela espiritualista MARILEI MOREIRA 

VASCONCELLOS(1988), que sustenta a ligac;ao do escultor mineiro com a 

mac;onaria (instituic;ao secreta, cujo sistema sacramental consiste de 

doutrinas e simbolos s6 acessivel aos ma<?ons), e que sua obra esta repleta 

de uma simbologia referente a esta Ordem. 

Estas varias leituras e interpreta<?6es sao possiveis, na medida em que o 

Adro dos Profetas tem caracteristicas de uma obra aberta, possibilitando 

assim a nao submissao do leitor a apenas um aspecto (de forma ou 

conteudo) do objeto estudado. No caso desta pesquisa, propomos uma 

nova leitura atraves da danc;a do Adro dos Profetas, que instaure novas 

6ticas do conjunto escult6rico. 



Ler em uma obra aberta, e uma pratica criativa, que inventa significados e 

conteudos singulares, nao redutiveis as intenc;oes do autor da obra. 

0 Barraco por excelencia, promove a participac;ao do espectador, fazendo 

este "passear pela obra" olhando-a sob varies aspectos, o que amiude 

provoca varias sensac;oes de surpresa e encantamento. 

ECO (1988) professa a "forma aberta" barroca, decorrente do uso do 

ilusionismo e da procura do movimento, fazendo com que as massas 

plasticas barrocas oferec;am uma continua mutac;ao da visao do 

observador, nile privilegiando uma determinada visao frontal (ECO, 1988, 

p.44). 

0 Adro de Congonhas e rico a partir dos varies pontes de vista: tanto da 

visao frontal unica privilegiando a globalidade do conjunto, como tambem 

privilegia os "olhares" que partem do observador inserido no contexte fisico 

da obra. 

Ja na idade media, as esculturas nao manifestavam esta busca do 

movimento do espectador e assim privilegiavam a contemplac;ao a partir de 

uma visao frontal unica. 0 estudioso BAZIN (1983) acredita que na ldade 

Media a representac;ao do estado de santidade era feita pela inclinac;ao 

sobre si mesmos, pelo recolhimento, o rosto traduzindo apenas a ansia da 

caridade, o sentimento da misericordia que impunha aos brac;os e 

principalmente ao olhar, uma especie de melancolia espiritual. 

0 santo possui Deus na ldade Media e ja na arte barroca a representac;ao do 

santo e como a de um pregador. Este estudioso afirma que, na epoca do 

Barraco, o estado de santidade e plasticamente representado por um duple 
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movimento: "0 santo aspira a Deus e este inspira o santo - estas duas 

correntes, ascendente e descendente, produzem no ser uma comoc;ao que 

se traduz nas imagens santas por uma verdadeira torc;ao do corpo, como se 

tivessem sido atravessadas por uma descarga ehfltrica: os membros sao 

projetados as maos convulsam, os drapeados revolvem-se, as cabec;as 

inclinam-se e os olhos reviram-se" (BAZIN, 1913,p.50 e 51). 

Esta atitude barroca, que nada tem de calma e pacifica, pode ser encontrada 

nas obras do Aleijadinho, tanto na furia das figuras de oficiais e soldados 

romanos, os algozes, deformados quase ate a caricatura como uma forma 

de expressar o terror e o 6dio contra a opressao; como tambem e 

encontrada na atitude corporal das estatuas no Adro dos Profetas em 

Congonhas, onde cada verdade e professada com o corpo todo, ora num 

movimento interno, ora numa revoluc;ao de projec;ao dos membros em 

diagonals; posturas que em cada estatua e a marca da expressividade 

individual, mas que no conjunto formam uma verdadeira composic;ao 

coreografica mostrando paixao e arrebatamento. 

A abertura para as varias "fruic;oes" e interpretac;oes oferecidas pel a plastica 

barroca, fomenta atos de invenc;ao para se acompanhar o mundo de 

imagens em movimento oferecido pela obra. 

Segundo ECO (1988), "quando uma obra apresenta diversos pretextos, 

muitos significados e sobretudo muitas faces e muitas maneiras de ser 

compreendlda e amada, entao certamente ela e interessantlssima, entao e 

uma cristalina expressao da personalidade" (ECO, 1988, p. 45). 

E no contexto desta abertura da obra barroca, que se alicerc;a a proposta 

desta pesqulsa de recriac;ao segundo uma determinada observac;ao estetica 
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Sendo que a primeira etapa desta recriac;ao se da no ato de observac;ao e 

interpretac;ao da simbologia presente na obra, seguindo uma relac;ao de 

obtenc;ao de conhecimentos a partir de trocas incessantes entre a 

predisposic;ao da pesquisadora (com suas experiencias pessoais anteriores 

e as novas possibilidades de fruic;ao) e as configurac;oes possiveis do 

objeto em estudo. Nao perdendo de vista as afirmac;oes de PAREYSON 

(1980): " ... E dificil pensar numa receptividade mais ativa do que a leitura de 

uma obra de arte, onde o receber e reconstruir, fazer reviver, interpretar, 

penetrar, colher e onde, na verdade, trata-se nao de inventar mas de 

executar, nao de criar mas de recriar, nao de dar vida mas de desperta-la" 

(PAREYSON, 1980, p. 152). 

Essa leitura e um trabalho, e cada leitura realizada e uma criac;ao secreta e 

singular, onde o universo da obra encontra-se com o espectador, onde a 

interpretac;ao desta termina na interpretac;ao do eu. Nesta leitura e criada 

uma mediac;ao para o conhecimento do eu atraves da compreensao da obra. 

A leitura dos Profetas do Aleijadinho atraves da danc;a, proposta nesta 

pesquisa, respeita a necessidade de uma analise mais aprofundada da 

relac;ao do texto biblico com a caracterizac;ao dos personagens no Adro. 

Busca neste contexto de relac;ao (texto biblico e representac;ao das 

estatuas), desenvolver a abordagem dos simbolos retratados para uma 

transposigao criativa na danc;a. Pois acredita-se existir uma correlac;ao 

muito grande entre a representac;ao do Aleijadinho e as referencias dos 

personagens profeticos no texto biblico. A traduc;ao dos simbolos referentes 

a cada personagem foi feita com percepc;ao e inteligencia pelo escultor e 

isto se torna tao evidente na caracterizac;ao dos Profetas que se e levado a 

crer que certamente o autor da obra , bebeu na fonte das palavras sagradas. 
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No Adro, percebemos o poder de mediac_rao dos Profetas. A tabua texto 

(filacterio) e urn atributo pertencente a cada estatua, mas esta mais 

vinculado ao referente do que a "fala" do objeto imediato em si. Neste 

sentido, instaura-se uma maior liberdade para a comunicac_rao gestual e e 

atraves da representac_rao coreografica que o poder de mediac_rao (ligac_rao do 

terreno com o divino) dos personagens se faz presente. Este poder de 

mediagao, atraves do jogo dinamico de oposigoes, chega ao seu maximo 

pelo gesto do Profeta Abdias. 

De alguma forma, todos os Profetas passam por provas iniciaticas que 

mostram a necessidade de haver a morte para urn renascimento em Deus. 

Os dois personagens que estao representados no Adro com os seus 

atributos: Daniel e Jonas, exemplificam bern esta passagem simb61ica. 

Jonas e engolido pela baleia e ressuscita: a baleia e o simbolo do 

continente (o ocultante), simboliza tambem o mundo, o corpo, o sepulcro e 

remete ao simbolo da agua de dissolugao das formas, do inconsciente. 

Daniel enfrentou a fUria dos leoes e saiu vitorioso. Este Profeta apresenta os 

atributos da coroa de louro na cabe~a e o leiio aos seus pes. 0 leao como 

rei dos animais, e possuidor da forga e do principio masculino. E o simbolo 

da luta continua, do sol, da dignidade real da vit6ria. Segundo JUNG, e o 

inicio das paixoes latentes: o perigo de ser devorado pelo inconsciente. A 

coroa de louro simboliza o reconhecimento e as vit6rias sobre as forgas 

negativas e dissolventes do ser. 

No aspecto estetico a leitura do Adro e feita em tres momentos. Em urn 

primeiro momento esta leitura e feita pelo jogo ritmico e dinamico da 

colocagao das estatuas, que instaura uma 6tica de obra aberta, propondo 

varios angulos de observagao e rela~ao. 

Em um segundo momento, o c6digo gestual chama a atengao para o espago 

de representagiio individual de cada escultura, que com suas agoesjverbos, 
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expressoestatltudes internas, e sensac;ao de movimento, conduzem a sua 

pr6pria fala no comicio coletivo . 

Em um terceiro momento, e feito um convite para a transcendencia. Pela 

mediac;ao desses Profetas somos conduzidos a passear pelos monumentos 

seculares do Adro, parar e escutar as suas vozes admoestadoras do 

passado, presentes no objeto imediato, que de uma certa forma profetlzam o 

futuro, e nos levam a ver alem do dedo que aponta. 

IV.2.5.3.1i- A ABORDAGEM DO SIMBOLISMO NO ADRO DOS PROFETAS 

No decorrer da pratica de observac;ao do conjunto escult6rico do Adro, 

percebe-se a grande extensao de sentidos implicitos nos simbolos 

expressos nesta arte religiosa, que se organizam em relac;oes complexas 

llgando os mundos fislco e metafisico. 

JUNG (1964), afirma que os simbolos culturais foram empregados para a 

expressao de "verdades eternas" e que ainda guardam sua numinosidade

magia original. Segundo este grande estudioso, a simbologia s6 ganha vida 

e sentido na medida em que se leva em conta a numinosidade desta e a sua 

relac;ao com o individuo que observa de forma atuante: "Tudo o que importa 

e a maneira por que os simbolos estao relacionados conosco• (JUNG, 1964, 

p. 98). 

Destaca-se aqui, a preocupac;ao de que a lnterpretac;ao e representac;ao 

destes simbolos nao remeta a um campo estritamente pessoal do 

pesquisador, mas que, partindo deste campo de criac;ao e recriac;ao pessoal, 

possa atingir uma linguagem de comunicac;ao ampla e coletiva. 
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BAZIN (1963), reforc;a a func;ao de representac;ao que o artista possui em sua 

atividade de recriac;ao quando diz: "A inspirac;ao artistica e urn ato de 

desdobramento. 0 criador faz seu aquilo que ele representa. Explica-se nao 

ser sempre necessaria a urn artista crer para ser urn artista cristao . 

... Mesmo crente, o artista persegue fins intrinsecos, estranhos a religiao. 

Acontece que ele e antes de tudo artista" (BAZIN, 1983, p. 200). 

Desde a sua origem o simbolismo representa processos de ordenac;ao dos 

seres do mundo natural, segundo suas qualidades, com a correspondente 

penetrac;ao por analogia no mundo das ac;oes e dos fatos espirituais e 

morals. 

CIRLOT (1984), acredita que a imagem simb61ica nao e urn exemplo (relac;ao 

externa e possivel entre dois objetos ou conexoes), mas sim uma analogia 

interna (relac;ao necessaria e constante) e possui tres pianos fundamentals 

de significac;ao: vida vegetal e meteorol6gica; vida natural humana e 

evoluc;ao espiritual. Como e exemplificado por este autor: "Os conceitos de 

morte e vida nova, que podem estar simbolizados pela lua, em suas fases 

oculta e crescente, que significam, com respeito a cada urn dos niveis 

aludidos: sequidao e chuva; doenc;a e cura; petrificac;ao e fluencia" (CIRLOT, 

1984, p. 37 e 44). 

Estes tres niveis de significac;ao simb61ica estao incluidos na postura de 

observac;ao dinamica da obra enfocada, o Adro dos Profetas. 



IV.2.6- APLICA<;Ao DO METODO DE LABAN PARA ANALISE DA A<;AO 

CORPORAL DOS 12 PROFETAS EM CONGONHAS: 

(SEXTA ETAPA) 
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Nesta etapa foi possfvel integrar todos os procedimentos te6ricos e 

praticos, anteriormente desevolvidos, com a organizac;ao dos instrumentos 

necessarios para a analise da ac;ao corporal dos 12 (doze) Profetas, atraves 

da aplicac;ao de um metodo de criac;ao coreografica que no decorrer do 

processo revelou-se como METODO AGLUTINADOR. 

IV.2.6.1-INSTRUMENTOS ESCOLHIDOS PARA A ANALISE 

Atraves do metodo LABAN (1978), faremos uma ponte entre a observac;ao 

das estatuas e a transposic;ao das suas caracterfsticas dinamicas de 

movimento. Refiro-me agora especificamente, as caracteristicas 

encontradas nas posturas dos 12 (doze) Profetas e a transposic;ao dinamica 

para a danc;a, facilitando uma maior compeensao da linguagem nao-verbal 

sugerida por estas. 

A analise de LABAN (1978), permite identificar e nomear os varios Fatores e 

as qualidades envolvidas no movimento das obras observadas, 

expressando a dinamica subjacente segundo o conceito de unidade Mente

Corpo (Eukenetica), assim como descifrar o conteudo-forma, ou definir as 

relac;oes espaciais que, por sua vez, expressam as caracterfsticas do 

Barroco na disposic;ao das partes do corpo em cada Profeta (Coreutica). 

A leitura e analise das dinamicas de movimento e correlac;6es ritmico

posturais de cada Profeta, e realizada segundo os seguintes parametros 

nesta pesquisa: 
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A - Pianos Espaciais 

As direc;oes das dimensoes esculpidas nas obras (alto-baixo, lado-lado, 

frente-tras): 

Elas definem sua relac;ao com os Pianos Espaciais: horizontal, vertical e 

sagital, sugerindo a amplitude, comprimento e profundidade na postura de 

cada Profeta. Ou seja, sugere uma postura no espac;o que e dinamica e 

expressiva, desde que amplitude permite alargar e estreitar; comprimento 

permite emergir e afundar; e profundidade permite avanc;ar e retrair (Quadro 

no 1' p. 254). 

B - Posturai-Gestual 

Os tipos de ac;oes virtuais encontradas nas formas das esculturas: 

Formas sugerindo movimentos centrais, envolvendo o eixo do corpo, ou 

movimentos gestuais, com enfase nos membros perifericos, mostram as 

implicac;oes desta organizac;ao formal (forma) com os significados 

expressos (conteudo). 

C - Fatores de Movimento 

Os tipos de atitudes basicas flagradas na postura e no gesto das 

esculturas em relac;ao a combinac;ao dos Fatores de Fluencia, Espac;o, Peso 

e Tempo, que sugerem os aspectos qualitativos e expressivos no 

movimento congelado (LABAN, 1978). 

E posslvel observar qual e a atitude interna inerente a postura estatica do 

objeto observado, atraves da combinac;ao de dois Fatores: Espac;o

Fiuencia; Peso-Espac;o; Fluencia-Tempo; Peso-Fiuencia; Espac;o-Tempo; 

Peso-Tempo (NORTH, 1975). Reconhecer estas combinac;6es e se apropriar 

de uma analise em que relac;oes gerais entre os movimentos expressivos 

dos Profetas, comec;am a fazer sentido {Apendice no 4, p. 213), a partir dal, 

combinac;oes mais finas de qualidades especlficas desses fatores, dao 
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forma a maneiras da pessoa interagir que a torna mais eficiente (positiva) ou 

ineficiente (negativa) nas suas relac;oes pessoais (SERRA, 1979). 

Cada uma destas combinac;oes outorgam ao movimento um conteudo 

mental e emocional que se expressa na forma. Por exemplo, o Profeta Daniel 

combina na sua atitude os Fatores Espac;o e Fluencia, os quais analizados 

segundo estes parametros, denotam um estilo de ser elegante, focalizado 

harmonica e integrado no movimento. Este estilo corresponde a um tipo de 

personalidade e a um jeito de se movimentar caracteristico, o qual e 
confirmado pela analise feita do Profeta Daniel (Apendice no 3.5. p. 176). 



IV.2.6.2- ANALISE DA A9AO CORPORAL DOS 12 PROFETAS DO ADRO DE 

CONGONHAS 

Entendendo por "ac;ao corporal" o impulso caracterizado pela execuc;ao de 

uma func;ao de efeito concreto no Espac;o e no Tempo, por intermedio do 

uso da energia ou forc;a muscular, iniciamos a descric;ao do que e a antllise 

da ac;ao corporal dos 12 Profetas. 

Segundo LABAN (1978), "num ser humano, tais ac;oes sempre comportam 

elementos expressivos( ... ) Atraves das ac;oes o homem se expressa e 

comunica algo de seu interior. Tem ele a faculdade de tomar consciencia 

dos padroes que seus impulsos criam e de aprender a desenvolve-los, 

remodels-los e usa-los. 0 ator, o bailarino assim como o mimico, cujo 

trabalho e 0 de apresentar pensamentos, sentimentos/sensac;oes e 

experiencias, de modo conciso, atraves de ac;oes corporais, devem nao 

somente deter o dominio desses padr6es, mas entender tambem seus 

significados. Oeste modo, enriquece-se a imaginac;ao e aprimora-se a 

expressao" (LABAN, 1978, p.112). 

A analise da ac;ao corporal dos Profetas foi feita em 3 (tres) mementos. 

IV.2.6.2.i- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO 

Em um primeiro momento foi feita uma descric;ao da postura apresentada 

pelo personagem. Centrou-se o foco nas direc;oes das dimensoes 

esculpidas na obra: comprimento, amplitude, profundidade (quadro no1, 

p.254 ), na colocac;ao das partes do corpo em relac;ao a orientac;ao espacial 
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auxiliados pelo icosaedro e os vinte sete pontos de orientac_rao espacial 

(Grafico n°2, p.251) e na ac_rao basica predominante na expressao corporal 

total da figura (grafico n°1' p. 241). 

Em relac;io as informac_roes globals que a postura do corpo oferece, LABAN 

(1978) afirma que ha tipos de tensoes musculares produzidas em pequenas 

areas do corpo, as quais oferecerem informac_rao relevante referente a 

intenc_rao e determinac_rao da pessoa para agir. Por exemplo: existem alguns 

movimentos como acenar a cabec_ra, apontar com o dedo, piscar, acenar a 

mao no ar, que substituem as palavras "sim", "aqui", "ali", "olhe", etc. Em 

geral, estes gestos sao convencionais, culturalmente desenvolvidos, e 

manifestam urn esforc_ro incompleto, de modo que apenas sob condic_roes de 

excessiva excitac_rao, lograrem surgir em sua totalidade com toda a 

graduac;io do soco, do deslizar, ou de outra ac_rao basica (LABAN,1978). 

Desta forma, percebe-se que o gesto presente na estatua, devido ao grau de 

intensidade expresso neste, pode tender a uma totalidade de esforc_ro ou 

nao, apresentando possfveis graduac;oes de uma determinada ac_rao basica. 

E a partir da leitura do grau de intensidade deste esforc_ro que sera detectada 

a ac;ao basica predominante no movimento potencial da obra observada. 

IV.2.6.2.ii· ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO 

Em urn segundo momento foi feita uma analise interpretativa do movimento 

potencial das esculturas, revelado atraves das possibilidades de 

combinac;ao presentes em 2 (dois) Fatores de Movimento cada urn. 

Frequentemente observa-se, segundo LABAN (1978), que no estudo das 

ac_roes corporals, urn dos Fatores de Movimento pode estar totalmente 

negligenciado e apenas dois deles conferirem a forma a ac_rao apresentada. 
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Em tais casos configura-se um •esforc;o incompleto•, onde as ac;oes 

resultantes expressam toda uma variedade de atltudes internas. 

Dentre elas, pode-se dlstinguir seis atitudes em particular, que se agrupam 

em tres pares de opostos: acordado e onfrlco, remoto e perto, estavel e 

movel (LABAN, 1978) (Apendlce no 4, p.213). 

Neste momento observou-se tanto as qualldades positivas, quanto as 

qualldades negatlvas presentes na analise do conteudo nao-verbal expresso 

na postura de cada estatua. Esta interpretac;ao possibllltou uma concepc;ao 

global da personalidade dos Profetas, aproximando estes a condlc;ao 

dualista, o lado positivo e o lado negativo, intrfnseco ao carater humano. 

IV .2.6.2.iii- SUB-TEXTO DA AQAO NO TEXTO BiBUCO 

Em um terceiro memento foi felta uma analise •psicol6gica• de algumas 

passagens do texto narrativo bibllco de cada Profeta, para a confirmac;ao 

das ac;aes que se desprendem deste discurso. 

Neste momento de leitura "psicologica• inferlda dos textos bibllcos, 

surgiram dados lnteressantes em relac;ao a postura, frente ao mundo e aos 

homens, sustentada pelos Profetas • Em funyao disto, partlu-se do princfpio 

de que a personalidade do Profeta apresenta duas facetas. Ora ele assume a 

palavra de Deus, incorporando esta como se fosse o pr6pio Deus, ora ele e 

o homem comum sobre o qual cai a •culpa• e as palavras admoestadoras de 

Deus. Aqui percebe-se, mais uma vez, a expressao do conftlto, a dualldade 

barroca entre a luz e a escuridao. Um Profeta e um ser em profunda 
' 

transformac;ao interior, eles sao conservadores e inovadores ao mesmo 

tempo: conservadores no sentido em que buscam encontrar a verdadeira 

tradic;ao, o verdadeiro Deus revelado a Moises; e sao inovadores porque tim 
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a coragem de questionar uma situac;ao presente, vislumbrando urn futuro 

diferente para o seu povo, sem se acomodar com as injustic;as socials. 

Neste duplo movimento, muitas vezes eles tern crises interiores que 

deflagram um arranjo de qualidades de ac;oes inesperadas. Neste sentido, 

pode-se perceber a relac;ao da leitura Labaniana do movimento expressivo 

com a personalidade dos Profetas no texto bfblico, na medida em que 

LABAN (1978) afirma que, geralmente, urn gesto que antecede ou precede 

uma ac;ao, pode ser a qualidade oposta a esta ac;ao. 

Desta forma, a "ac;ao" apresentada pelo texto bfblico deflagrou a leitura de 

urn sub-texto, que serviu de subsfdio para a determinac;ao das ac;oes a 

serem desenvolvidas no laborat6rio pratico da coreografia. Para a 

transposic;ao coreografica, a escolha destas ac;oes passou por uma analise 

interativa dos varios nfveis de leitura da obra. 

A modo de exemplo para mostrar como foi utilizado este instrumental 

analftico, apresentamos, no Profeta lsafas, o modelo utilizado para o estudo 

individual do metodo criac;ao de cada urn dos Profetas, segundo esta 

relacionado no Apendice no 3, p. 155. 
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IV.2.6.3 • EXEMPLO DE ANALISE DA Ac;Ao CORPORAL DO PROFETA ISAiAS 

EXTRAc;Ao DO APENDICE No 3 

1· PROFETA ISAiAS 

a-lsaias• 

IV.2.6.31 • TABUA TEXTO DO PROFETA ISAiAS: Depois que os Serafins 

celebraram o Senhor, um deles trouxe aos meus labios uma 

' Foto: Palermo, C. (1994) 
b Foto: Palermo, C. (1994) 

brasa com uma tenaz . 
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IV.2.6.3ii- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA ISAiAS: 

- Isaias apresenta urn gesto de apontar para a tabua texto com o bra~o 

direito, na dire~ao da diagonal baixa/frente/esquerda (Grafico no 2, p. 251). 

- 0 movimento e postural na medida em que o corpo todo esta integrado a 
a~ao de apontar. 

- Ocupa as dire~oes: 

Cima/baixo (dimensao de comprimento): 

Isaias da a sensa~ao de se encolher para baixo; sensa~ao esta refor~ada 

pela despropor~ao anatomica, enfatizando o estar afundando, onde o plano 

vertical e 0 principal. 

- Frente/tras (dimensao de profundidade): o centro de 

leveza - parte superior do tronco - esta urn pouco recuada para tras. Plano 

sagital secundario. 

- Lado/lado (dimensao de amplitude): a mao direita se 

aproxima da mao esquerda, restringindo a area de amplitude ocupada pelo 

movimento do bra~o. Plano horizontal secundario. 

- Nas tres dire~oes ocupadas o centro do corpo esta enfatizando o 

movimento de encolher. Fecha-se no plano horizontal, afunda no plano 

vertical e recua no plano sagital (Quadro no 1, p. 254). 

- As dimensoes ocupadas por Isaias, sugerem uma experiencia de inten~ao 

que usaria a area interns da Cinesfera, mas devido a proje~ao do gesto de 

apontar, verifica-se uma tendencia a utiliza~ao da area media da Cinesfera. 
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Segundo estudos feitos SERRA (1994), esta area promove o contato entre os 

hom ens. 

- 0 rosto esta marcado por rugas, o que demonstra uma expressao 

contraida e tensa, confirmando assim uma atitude carregada de sentimento 

de firme inten~ao. 

- Devido a intensidade do esfor~o apresentado na postura congelada, 

percebem-se gradua~oes possiveis da a~ao basica "pressionar", 

verificando-se a expressao da atitude congelada em rela~ao aos Fatores de 

Movimento: 

Fluencia: permanece latente 

Grafico da as;ao basica pressionar: 

Espas;o: direto 

Peso: firme r 
Tempo: Iento 

/ 

A sensa~ao de movimento possivel apresentada por esta a~ao e: afundando 

pesado, filiforme e Iongo. 

IV.2.6.3iii - ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA 

ISAiAS: 

Os dois Fatores de Movimento mais destacados sao: Peso e Espa~o. 

Combina sensa~ao (P) e pensamento (E). 0 gesto de apontar nos remete a 
qualidade de Espa~o direto e, devido a postura definida de Isaias 



106 

(movimento postural) e ao exagero da a~ao na vertical, nos remete a 
qualidade de Peso firme. 

Esta combina~ao de qualidades destes dois fatores esta associada, tanto 

com a falta de imagina~ao, como com a estabilidade, dependendo do 

exagero ou adequa~ao na intensidade das qualidades usadas. Diz respeito a 

habilidade de se colocar numa situa~ao objetiva e transmite 

inalterabilidade. 

- Qualidade positiva: 

lnten~ao fortemente dirigida. lnten~ao claramente focada. Atitude firme, 

estavel e segura. Tenacidade persistente. 

- Qualidade negativa: 

lnten~ao firme dirigida para uma area excessivamente restringida. Falta 

adaptabilidade. Considers teimosamente s6 um aspecto do problema. Pode 

ser bloqueado e rigido. 

IV.2.6.3iv- SUB-TEXTO DA Af;AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA ISAiAS: 

Texto: 

- A santidade de Deus. 

Sub-texto geral: Eu sou a pr6pia santidade. 

Verbo/acao: Santificar e caminhar. 
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Texto: 

- Quando voces erguerem para mim as maos, eu desvio o meu olhar; ainda 

que multipliquem as ora~oes, eu nao escutarei. As maos de voces estao 

cheias de sangue (Is 1, 15). 

- Pois havera um dia de Jave, dos exercitos contra todo orgulhoso e 

arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece (Is 1, 12). 

- Como a mulher gravida na hora de dar a luz, contorcendo-se e gemendo 

nas dores do parto, assim nos encontravamos, 6 Jave, em tua presen~a. N6s 

engravidamos, chegamos as dores do parto, mas parimos vento (Is 26, 17· 

18). 

- Neste momento um dos serafins voou ate onde eu estava, trazendo na mao 

uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me 

os labios, e disse: "Veja, isto aqui tocou seus labios, sua culpa foi removida, 

seu pecado perdoado" (Is, 6,6-7). 

Sub-texto: Sou um homem pecador e perdoado, escolhido entre todos. Sou 

responsavel eternamente por merecer a gra~a recebida. Eu entre todos os 

pecadores, nao posso acusar ninguem. A responsabilidade pesa. 

Acaotverbo: Limpar (as maos), torcer, socar (contra o ceu), ser vencido, 

pressionar, sentir dor e soprar (como centro do corpo). 

Texto: 

- 0 Senhor Jave me ajuda, por isso nao me sinto humilhado; endure~o o meu 

rosto como pedra, porque sei que nao vou me sentir fracassado (Is 50,7). 

Sub-texto: Sou fragil e preciso ficar rfgido para me sentir seguro. 

Ac;aotverbo: Enrigecer e controlar as emo~oes. 

Texto: 

- De onde vem esse vermelho em suas roupas? 
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"Entrei sozinho no tanque de pisar uvas, e ninguem do meu povo me 

acompanhou. E eu pisei com toda a minha ira, esmaguei com todo o meu 

furor. Por isso espirrou sangue na minha tunica e acabei manchando toda a 

minha roupa (Is 63,2-3). 

Sub-texto: Sou como o Deus, piso os povos com justic;a, amasso-os com 

furor, derramando seu sangue pelo chao. 

Agao/verbo: Pisar (firme e forte) e amassar. 



V- Procedimentos de Muta~ao da 

Estrutura Te6rica, para a pnitica 

pendular do Metodo de Cria~ao: 

METODO AGLUTINADOR 
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V- PROCEDIMENTOS DE MUTA<(AO DA ESTRUTURA TEORICA, PARA A 

PRATICA PENDULAR DO METODO DE CRIA<;:AO. 

V.1· A UTILIZA<(AO DAS IMAGENS GRAVADAS EM ViDEO COMO 

INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA COREOGRAFIA. 

Em todas as etapas de aperfei~oamento da coreografia, o video foi utilizado 

como " feed-back " necessario ao desenvolvimento coreogrilfico. Vendo e 

revendo os movimentos executados, nas imagens do video, podia-se 

perceber quais eram as dificuldades expressivas: de utilizac;ao de figurinos 

e objetos cenicos, de transic;ao de movimento, de expressao em geral, 

harmonia, apropria~ao do espa~o, e configurac;ao do movimento expressivo 

utilizado. 

0 recurso de utiliza~ao de imagens gravadas em video tambem foi 

importante nas etapas de pesquisa de campo, onde foram registradas 

imagens da obra enfocada: dos Profetas e de pessoas que frequentam o 

Adro (turistas, moradores, quias turisticos, artistas, mendigos). 0 video 

tambem foi importante para a composic;ao da musica: foi entregue ao 

musico uma fita contendo as imagens de uma primeira estrutura 

coreogrilfica de cada personagem Profeta. 

Com a defini~ao e o desenvolvimento da coreografia, da musica e do 

figurino, e de posse das imagens adiquiridas na pesquisa de campo, foi 

possivel dar mais uma volta na espiral expansiva da criac;ao, onde foram 

aglutinadas, em urn eixo central, todas as etapas anteriores do trabalho de 
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crlac;io: a elaborac;io de um projeto de fllme (Apendice no 5, p. 219), onde 

mais uma vez a concepc;io de estrutura permite focalizar em mais uma 

linguagem: o video, e expandir o conteudo artistlco desenvolvldo 

gradualmente no decorrer da pesquisa; isto grac;as ao reglstro criativo que 

resultou ser mediador estetico5 do trabalho realizado. Este projeto de fllme, 

como um dos sub-produtos desta dlssertac;io, foi orientado pel a Profra. Ora. 

Haydee Dourado F. Cardoso, a qual se encarregou pessoalmente da 

elaborac;io do roteiro. 

A Profra. Haydee Dourado dirigiu o video • Brasil Barroco na Ponta dos Pes", 

realizado em Congonhas do Campo por ocaslio da pesquisa de campo, 

com um grupo de congado no Adro dos Profetas para o desenvolvimento do 

espetaculo Profetas em Movimento, resultante desta pesquisa. 

5 Cbamamos de "mediador estetico" o registro em video que tem por objetivo iategrar as varias 

linguagens utilizadas, desde a escultura a dan~ passando pela miisica e o video, proc:urando facilltar 
a media~o e a compreensiio do tema quando observado atraves da imagem editada criativamente. 

L 
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V.2·LABORAT6RIO DE MOVIMENTO 

V.2.1- A IMPROVISAc;:Ao COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO 

REPERT6RIO DE MOVIMENTO: METODO AGLUTINADOR. 

De posse dos dados de cada Profeta, a partir dos varios niveis de analises 

desenvolvidos no esquema de analise da al_fao corporal de cada 

personagem, fez-se uma primeira tentativa de transposil_fao das informal_foes 

te6ricas expressas nesse esquema de analise descritiva, interpretativa e da 

al_fao no texto biblico, para um esforl_fo de coreografia. Neste processo 

observou-se a necessidade de fazer uma interconexao entre as varias 

analises de modo a condensar as informal_foes comuns a estes varios 

niveis. As informal_foes obtidas neste procedimento, foram utilizadas numa 

exploral_fao inicial dos movimentos. 

Esta exploral_fao inicial se deu a partir de um metodo de improvisal_fao. 0 

qual surgiu no andamento do processo como resultado do interjogo 

te6rico-pratico. Este ir e vir da teoria para a pratica, auxiliou no 

desenvolvimento de um repert6rio de movimentos tipico de cada Profeta, 

repert6rio que chamariamos de "materia prima" para a coreografia de cada 

um deles. 

A intenl_fao inicial era desenvolver um fraseio expressivo que comunicasse a 

atitude particular de cada estatua. A partir da atitude pausada, ou 

congelada desenvolvla-se a sequencia de movimentos referente a cada um, 

compondo uma coreografia que integrasse a riqueza expressiva descoberta, 

ate formar um todo continuo. 



113 

Por exemplo, na analise descritiva do movimento do Profeta Isaias, definiu

se que o plano principal era o vertical; na analise interpretativa os Fatores 

de Movimento principals eram Peso e Espa~o - combina~io que expressa 

uma atitude interna de inalterabilidade e objetividade, de inten~io firme e 

dirigida- e na analise do texto biblico, o texto, o sub-texto e a a~io\Verbo 

indicaram os varios conteudos psicol6gicos que afetam o movimento do 

personagem. Desta forma o texto dizia: "A santidade de Deus"; o sub-texto: 

"eu sou a pr6pia santidade"; e o verbo\a~io escolhidos para expressar o 

texto eo sub-texto biblico foi "santificar e caminhar". 

A partir destas informa~oes, improvisa~oes foram feitas procurando que o 

movimento integrasse estes conteudos: caminhar santificando, com enfase 

no plano vertical e nas qualidades do Fator Peso (leveza, firmeza) e do 

Fator Espayo (focalizado e multifocado). 

Este metoda de estrutura~io da coreografia revelou-se um metodo 

aglutinador, devido a sua caracteristica de integra~io das varias analises da 

obra observada: descritiva, interpretativa e da a~io no texto biblico, na 

dinamica de combina~io e estruturayio do gesto expressivo. 

0 metodo aglutinador tambem segue o modelo de afunilamento e expansio 

presentes no decorrer do procedimento desta pesquisa. Em um primeiro 

momento ele afunila as informa~oes, induzindo a um esquema estruturado e 

sistematizado de movimenta~io. Necessaria a incorpora~io das qualidades 

basicas da dinamica do movimento expressivo de cada personagem. 

Servindo de base para uma expansio, no segundo momento, que e de 

desenvolvimento dessa estrutura basica de movimenta~io, para uma 

concep~io mais criativa e ampla de composi~io cenica. 



V.2.2· ESTUDO DA ORGANIZA9AO ESPACIAL DO MOVIMENTO (NiVEIS), 

DO RITMO, DO GRAU DE ENERGIA APLICADO AO MOVIMENTO E DA 

ORGANIZAc;(AO ESPACIAL NO CENARIO. 
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lnicialmente, o desenho coreografico espacial era pouco definido, mas com 

0 desenvolvimento do metoda aglutinador atraves de improvisa~oes de 

movimento em cima do personagem a ser dan~ado, o perfil espacial foi 

naturalmente se delimitando. 0 processo utilizado para a defini~io do 

desenho coreografico espacial foi, a cada etapa do desenvolvimento da 

coreografia, registrar graficamente o espa~o percorrido. A partir desses 

desenhos definiam-se com mais precisio as dire~oes utilizadas. 

Na medida em que se clarificava a utiliza~io do espa~o cenico, tambem se 

clarificava o significado intrfnseco evocado pela a~io, do personagem, 

desenvolvida na coreografia, descobre-se desta forma, que a a~io afeta o 

espa~o e o espa~o afeta a a~io, e que esta interliga~io e resultado de um 

processo que acontece simultaneamente na dinamica de desenvolvimento 

do processo coreografico. 

No decorrer da expansio do metodo aglutinador de pesquisa coreografica, 

encontramos algumas vezes, movimentos inexpressivos ou pouco 

interessante& para a composi~io da dan~a. Esta constata~io flexibilizou o 

procedimento e passamos a trabalhar o mesmo gesto, porem explorando 

diferentes graus de energia dentro deste, assim como a varia~io de ritmos 

e de nfveis na performance de um mesmo fraseio. 

A partir da aplica~io de graus de energia, ritmos, nfveis e dire~oes do 

espa~o, foi possfvel transpor o gesto de carater simb61ico (a~io\verbo) para 
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o movimento dinamico, de carater abstrato, na danc;:a; escapando da 

amarrac;:ao linear, menos criativa, do mero gesto narrativo. 

Por exemplo, quando a ac;:aojverbo do Profeta Amos dizia para arar e 

semear,as atitudes ligadas a estas ac;:oes eram exploradas em diferentes 

nfveis, direc;:oes, ritmos e graus de energia, para, a partir das varias 

possibilidades de movlmentos encontrados com esta explorac;:ao, definir 

uma sequencia de movimentos que contlvesse e respeitasse os conteudos 

prevlstos nas varias anallses (lnterpretativa e descritiva do movimento e do 

texto bfbllco) do Profeta em questao, mas que, ao mesmo tempo, nao fosse 

mon6tono e slm danc;:ante. 



V.3- DO DESENVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS CENICOS E DO FIGURINO 

NA COREOGRAFIA : 

ll6 

Numaprimeira tentativa de desenvolvimento do figurino, foram utilizados 

tecldos pesados (linho), no mesmo tom da pedra sabao dos Profetas (cinza), 

aproximando-se multo dos mesmos modelos de vestimenta e desenhos 

aplicados nestas. Mas, constatou-se que os movimentos realizados ,na 

dan~ desenvolvida, nao ficavam nitidos e, para que estes sobressaissem, 

foi preciso despir o corpo e manter as suas linhas mais aparentes . A partir 

dai, passou-se a utllizar uma malha cinza, colada no corpo, como base para 

outros adere~os e objetos que caracterizam cada Profeta. 

Foram desenvolvidos alguns objetos cenicos que tiveram grande 

lmportilncia na cria~io coreografica de alguns Profetas. Entre estes: Daniel, 

Jonas, Am6s. A estatua destes tres Profetas, no Adro, estao representadas 

com os seus atrlbutos particulares: Daniel com a coroa de louros e o leao, 

Jonas com a balela e o seu jato de agua, o Profeta Am6s, tem a roupa 

caracteristica de um campones. 0 desenvolvlmento de objetos cenicos para 

estes personagens, afetou diretamente a cria~ao coreografica. Muitas vezes, 

o objeto desenvolvido deflnia e limitava o movimento, outras vezes definia 

uma qualidade pr6pria de atua~ao corporal para a utiliza~ao deste, fazendo 

com que a coreografia crescesse do ponto de vista estetico, a partir da 

integra~ao harmonica da forma do corpo com a forma do objeto. 

Para o Profeta Daniel, foi desenvolvido um objeto em forma circular, 

envolvido por um pano vermelho que simboliza as varias provas passadas 



11/ 

pelo Profeta: desde a sua passagem pelo fogo, a visao do sonho do rei e a 

sua estada com os le6es. Este objeto foi trabalhado na dan~a, na tentativa 

de trazer a imagem do toureiro que enfrenta as feras com toda seguran~a e 

desenvoltura nos movimentos, ao mesmo tempo em que o objeto 

desenvolvido emite um som peculiar, ao ser movimentado com mais energia 

remete ao som do fogo. 0 fogo e elemento simbolico caracteristico do 

Profeta. 

Para o Profeta Jonas, foi desenvolvida uma saia com duas pontas como 

figurino, que se transforma ao Iongo da coreografia, no barco simbolico, 

utilizado por Jonas para fugir da missao de Jave. Alem da saia, 

desenvolveu-se um objeto, com formato de meio circulo, envolto por um 

pano transparente em tons de azul, deixando um rabo de tecido, remetendo 

ao mesmo tempo ao simbolismo da baleia e da agua. 

Na coreografia do Profeta Amos, foi incorporado o objeto desenvolvido 

para o estudo pratico realizado sobre o quadro representando Nossa 

Senhora e seus simbolos: o objeto ovalado, naquela coreografia tinha a 

inten~ao simbolica da aura desenhada em torno da imagem. Ja na 

coreografia do profeta Amos, este objeto foi adequado ao conteudo 

coreogrilfico desenvolvido para este personagem. 

Outros Profetas tambem tiveram seus figurinos especificamente 

desenvolvidos tentando resgatar um conteudo expresso, ou no propio Adro 

ou no texto biblico. 0 Profeta Jeremias tem em sua coreografia um pano 

trabalhado em forma de cruz que traz o simbolo do ocultante, do cordao 

umbilical, do utero como sepultura. Estas sao imagens fornecidas pelo 

Profeta em seu texto biblico. 
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0 profeta Oseias, tem em sua representa(_fao coreografica um duplo papel: 

ora ele e o Profeta, homem correto,severo de linhas retas e definidas, e ora 

ele e a mulher prostituta de linhas curvas insinuantes e sedutoras. Para este 

personagem foi desenvolvido especialmente um figurino em que esta 

possibilidade de representa(_fao de duplos personagens fosse possfvel. 

0 Profeta Joel tem como figurino- objeto uma grande capa, desenvolvida no 

sentido de dar ao personagem uma extensao ffsica ao seu texto narrativo 

verbal. De um lado, a capa e escura e de outro, a capa e clara , simbolizando 

a mudan~a prevista pelo Profeta: "0 sol vai se mudar em trevas e a lua em 

sangue". 

0 filacterio (tabua texto) encontra-se presente na representa(_fao de todos 

os Profetas do Adro . Este objeto foi incorporado desde o infcio ao 

movimento de cada personagem de uma determinada forma , sendo que, no 

decorrer do desenvolvimento da pesquisa coreogrilfica, este foi sendo 

readaptado ou mesmo exclufdo da danc;a de alguns Profetas. 
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V.4- DO ESTUDO DA MUSICA. 

Em rela~o a pesquisa musical, fol felta uma coleta de material de audio 

J)ara a utlllzac;ao destes nas primeiras lmprovisac;oes de movimento. 

Entre o material recolhldo constam algumas obras de composltores 

mlneiros (mulatos) do sec. XVIII, restauradas pelo pesquisador Francisco 

Curt Lange. 

~s obras recolhldas foram: 

· Compositor Jose .Joaqulm Emerlco Lobo de Mesquita . 

Obras: Antffona de Nossa Senhora para coro e orquestra. 

Slnfonia para mlssa. 

- Compositor Marcos Coelho Neto . 

Obra: Hino de Nossa Senhora ( Marla Mater Gratlae), para coro e orquestra. 

· Compositor Francisco Gomes da Rocha . 

Obra: Novena de Nossa Senhora do Pilar, para coro e orquestra. 

Dutro material recolhido refere-se a uma versao gravada das doze arias de 

Marilla de Dlrceu - extraidas do poema Marilla de Dirceu, escrito por Tomas 

~ntonlo Gonzaga ( 1744 a 1810), cujos lnterpretes sao: Ana Maria Kieffer, 

lf6z; Gisela Nogueira, viola e guitarra; Edelton Geseden, guitarra. 

0 material sonoro coletado serviu para climatizar as improvisac;oes em um 

:leterminado momento da criac;ao coreografica • A partir dai percebeu-se que 

11 musica barroca original nao colaborava com o desenvolvimento da 

:oreografia. A tendencia da musica sacra barroca e trazer o movimento para 

Jma forte tensao e isto manipulava em demasia a intenc;ao estatica e 

3ostural na danc;a em desenvolvimento . A coreografia passou a exigir uma 
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forma musical que acompanhasse o mesmo processo da criac;ao do 

movimento: "uma releitura", nao no sentido de que a musica deveria ser 

criada especificamente para o movimento, mas sim que ela seguisse um 

processo de simbolizac;ao e transposic;ao para uma sonoridade mais 

contemporanea, e que transmitisse a dinamica especifica de cada Profeta 

coreografado. 

A partir deste memento, delimitou-se um quadro de movimentos para cada 

personagem Profeta, sem a utilizac;ao de musica. Este quadro de 

movimentos foi oferecido ao musico Gustavo Finkler, para que, a partir 

deste quadro, e das caracteristicas (referencias as varias analises dos 

Profetas: descritivas e interpretativas do movimento e do texto biblico), de 

cada personagem fosse compondo a musica com as intenc;oes intrinsecas 

a estes. Mas, ao mesmo tempo, o musico tinha a liberdade de dialogar com 

estas imagens , para nao resultar em uma composic;ao redundante. 

A composi~ao da musica tambem levou em conta elementos da 

musicalidade da epoca do barroco mineiro, passando por ritmos brasileiros 

atuais. lncorporando estes elementos (tipos de arranjos, vozes, etc.), atraves 

de citac;oes literals e recriac;oes . 

Esta forma de abordar a criac;ao musical resultou em uma composic;ao onde 

instrumentos e timbres continham vinculos simb61icos com os 

personagens Profetas. Na musica existem, como sabemos, noc;6es 

tradicionais e associac;6es simb61icas, geralmente bem aceitas; atraves do 

estudo dessas noc;6es aplicadas nos Profetas, foi se recuperando o sentido 

espiritual, proprio do tema abordado. 

Na fase de composic;ao da musica, tambem foram importantes as imagens 

gravadas em video. Ao musico foram entregues, alem das referencias 
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te6ricas dos personagens desenvolvidos, as referencias visuals e dlnamicas 

das coreografias reglstradas em video. 

V.5- DA DISPOSI<;:AO CENOGRAFICA A UGA9A0 DAS PARTES PARA A 

INTEGRA9AO DO TODO NO ESPETACULO. 

Com a deflni~ao da coreografla, da musica e do figurine, surgiu a 

necessidade de se pensar na forma de apresenta~io destes. 0 figurine, a 

coreografia e a musica estavam integrados, pols foram sendo concebidos 

mutuamente, com dialogos na estrutura de cria~io. Mas como resolver o 

problema das transl~oes entre uma coreografia e outra. Havia a necessidade 

da troca de vestuario, pols cada Profeta tem seus objetos e adere~os 

particulares. Era preciso entio resolver tres questoes: 1· ter a referencia 

estlrtica do Profeta a ser representado na dan~ (pols nao e do estatlco e do 

movimento que trata a pesqulsa?) e ao mesmo tempo a sua referencia 

te6rica ( quem foi o Profeta, qual e a sua hlst6ria, o que ele fez) ; 2· resolver 

o problema do figurine, este ficaria em cena ou nio? e se ficasse em cena, 

qual seria a disposi~io deste?; 3- qual seria o tempo de transi~io entre um 

Profeta e outro? esta transl~io deveria ser com musica ou sem musica? 

Na primeira questio a referencia estatica do Profeta foi resolvida com a 

idealiza~io de 12 cavaletes de madeira cobertos com um manto cinza, que 

ao mesmo tempo resolveria o problema do figurino e que, desta forma, 

ficaria pendurado no cavalete. Cada cavalete corresponderla a um Profeta. 

Assim, a troca do flgurino deveria ocorrer em cena. A referencia mais dlreta 

a imagem do Profeta serla resolvlda atraves de slides especialmente 

preparados para serem projetados em cada cavalete, sobre o manto cinza, 

ap6s a retirada dos adere~os, durante a dan~a. 
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Ja a referencia te6rica do Profeta seria feita atraves de um texto informativo, 

dito porum ator, entre as danc.fas de cada Profeta. 0 personagem concebido 

para falar estes textos foi a de um Deus, que seria ao mesmo tempo uma 

referencia ao Deus do Antigo Testamento, com seus humores imprevisiveis, 

e ao Aleijadinho, atraves de uma deformac.fiiO anatomica. Durante este texto 

a musica seria especiflca para o personagem "Deus", mas que ao mesmo 

tempo anunciasse a musica do Profeta a ser danc.fado, isto resolvia o 

problema das transic.f6es e comporia o todo do espetaculo. 

No decorrer do processo de integrac.fiiO do todo pesquisado no espetaculo, 

outros elementos foram sendo incorporados tanto na danc.fa como no 

cenario. As manifestac.f6es de danCfas populares da regiao de Congonhas, 

por exemplo, foi incorporada ao espetaculo atraves da danc.fa do Profeta 

Abdias (a extrema esquerda do Adro), que mantem a base ritmica das 

danCfas populares do baiao a congada. Este Profeta finaliza o espetaculo 

com um estandarte do Espirito Santo, aderec.fo este multo constante nas 

festas populares. Atraves de discussoes com o artista plastico Antonio da 

Mata, chegou-se a conclusao de que a presenc.fa do popular tambem deveria 

estar presente no cenario. Esta presenCfa foi marcada atraves de fitas 

coloridas que saem de cada "cavalete Profeta" em direc.filo ao alto, 

remetendo a ab6boda Celeste, a eleVac.fiiO espiritual, Jigando desta forma 0 

sagrado e o profano, o mundo dos mortals ao mundo do Divino. 



VI- Discussao 
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VI· DISCUSSAO 

VI.· REFLEXOES SOBRE 0 ESTUDO COREOGRAFICO REALIZADO COM OS 

PROFETAS: CASO AM6S 

Como foi percebido, a discussao ficou estrategicamente distribuida ao 

Iongo do texto, portanto reservamos este espa~o para argumentar e discutir 

o resultado do trabalho de um dos Profetas, focalizando globalmente o 

processo de constru~ao cenica do Profeta Am6s. 

Sua postura no Adro e complacente, dado o seu gesto de extender a mao, 

pausado e tranquilo, chegando a ser ate mesmo meio pachorrento. Observa

se uma interpreta~ao muito pessoal, feita pelo Aleijadinho, vista com um 

certo exagero de sua placidez na representa~ao do AdrQ. AParentemente em 

nada tem a ver com o Profeta direto, positivo e acusador descrito pelas 

escrituras biblicas do antigo testamento. Mas segundo a teoria de Analise 

do Movimento Expressivo de LABAN (1978), um gesto que antecede ou 

precede uma determinada a~ao pode ter a qualidade oposta a esta como 

uma prepara~ao a a~ao que se segue. Em fun~ao disto, poderiamos inferir 

que o Aleijadinho, intuitivamente, plasmou na sua obra a origem da for~a 

(paz interior) da qual as escrituras falam. 

Neste sentido, pode-se seguir uma certa analogia com a atitude do homem 

do campo, que muitas vezes, numa atitude calma e passiva, contempla a lua, 

a planta~ao, fuma um cigarro de palha, se aquieta na rede vendo o tempo 

passar. Mas num momento seguinte range a enxada com fortes golpes, 

lutando preocupado contra as intemperies do tempo, a dureza da pedra, as 
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incertezas do solo, ou as pragas abundantes. 0 homem do campo, assim 

como o profeta Amos, vive o ciclo da natureza, ele pulsa junto com a 

semente prestes a brotar, chove com a chuva que cai, morre com a planta 

que nao vingou e seca com a falta de agua. 

0 processo de cria~ao coreografica deste Profeta, inicialmente, seguiu o 

princfpio espiralado da interpreta~ao gestual aglutinadora, elaborada a partir 

da metodologia de transi~ao do movimento congelado da estatua, para o 

movimento dinamico da dan~a. No infcio dessa abordagem metodol6gica, 

observou-se que a simples aplica~ao da metodologia elaborada 

empobrecia o produto "criativo" enquanto linguagem expressiva. 

Oesta forma, tornou-se necessaria ampliar a percep~ao do metodo e 

acrescentar graus de varia~ao do ritmo, do desenho espacial e das 

dinamicas do movimento, buscando assim a expressao total do ato de 

mover. Nada e mais importante do que a "expressao total", e algumas vezes 

ao fundar o movimento nos esquecemos que devemos criar a liberdade de 

movimento. 

lnicialmente os gestos eram trabalhados nas a~oes dinamicas de semear, 

colher, golpear, cavar, percorrendo um desenho espacial de palco muito 

simples: linha reta, no fundo do palco, unindo as laterais. Numa segunda 

etapa do desenvolvimento da coreografia, ampliou-se a improvisa~ao 

coreografica para um zigue zague mais amplo, formando as "leras" no 

sentido de dar a sensa~ao de movimento de um campones arando um 

campo, seguindo os sulcos da terra semeada. 

A proposta era iniciar o movimento do Profeta na postura estatica do Adro, 

faze-lo afundar com o movimento, no plano vertical, ate se transformar numa 

semente que se enraizaria pelo chao ocupando o plano sagital. lniciando 
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os movimentos nas "leras" e trabalhando as a~oes dinamicas do Profeta, 

viio se incluindo naturalmente os niveis alto, medio e baixo, ocupados no 

espa~o, e as dlnamicas pr6prias dos movimentos que dali tem origem. 

Numa terceira etapa acrescentou-se o objeto cenico, desenvolvido 

anterlormente dentro da pesquisa de adere~os. A introdu~iio do objeto 

trouxe novas significa~oes aos movlmentos, trabalhou-s,e a adequa~iio 

deste ao conteudo coreografico, enriquecendo o gesto e a comunica~iio das 

a~oes dinamicas definidas para este Profeta. Por exemplo: o objeto passou 

a ser trabalhado como rede nos movimentos multifocados; como arado, nos 

movimentos firmes e diretos; e como sacos de sementes nos movimentos 

de fluencia livre e espa~o multifocados, na a~iio de espalhar estas pela terra. 

Desta forma, a introdu~iio do objeto cenico proporcionou um grande salto 

na qualidade criatlva do trabalho. Permitiu que o conteudo expressado 

saisse do dominio literal e transcendesse os limites impostos pela coerencia 

linear do metodo meramente narrativo, permitindo assim, uma maior 

liberdade na execu~iio do movimento enquanto as qualidades dinamicas 

extendiam-se ao objeto, criando uma rela~io direta com este. 

A partir do momento em que foram definidos os conteudos tematicos a 

serem trabalhados com o objeto no movimento, a etapa seguinte passou a 

ser o desenvolvimento de habilidades motoras para o desempenho 

adequado da proposta, objetivando a harmonia e integra~io do objeto 

cenico com as transi~oes de movimento, e a adequa~ao destes a musica. 



VII- Conclus6es 
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VII· CONCLUSAO 

Vll.1· CONSIDERA~OES FINAlS SOBRE A OBRA REALIZADA 

As considerac;roes finals sobre o trabalho realizado sao melhor 

exemplificadas pelas palavras do "empresario" no Fausto de GOETHE 

(1964): 

"Basta de altercac;roes; queremos obras. Venha coisa que sirva. Eu ca nao 

creio no que dizeis de estar-se ou nao disposto. Todo esse rodear de 

palavr6rio s6 diz: mingua de vela; e procura-la. 

Quem uma vez se recebeu coa musa, ganhou jus marital; resiste? Obrigue-a. 

Sabeis o que se quer: bebidas fortes; fermenta-las, e ja. Quem nao fez hoje, 

amanha nio tem feito; um dia e multo. 

Audacia pols! Agarra pelas repas a ocasiao fugaz; nao tens remedio, segue

a no voo, e esta logrado o empenho. 

No teatro alemao tudo se admite, bern sabeis; nada pols de acovardar-te. 

Pede afoito cenarios, maquinismos, lua, sol, astros, agua, luz, rochedos, 

feras e aves sem conto. Na barraca podes meter a criac;rao em peso. 

Voa sem confusio, desde o superno empireo, a varia terra, ao negro 

inferno!" (GOETHE, 1964, p. 20). 

Reconhecer a validade da comunicac;rao nao-verbal e ser sensivel as 

sutilezas do movimento, foi a tarefa a que me dispus. Apesar de todo o 

trabalho reflexivo sobre os elementos formadores da danc;ra: desenho, 

forma, energia e conteudo, levar a uma determinada "sistematizac;rao " de 

um c6digo de movimentos, buscou-se fazer com que esses nao perdessem 

o seu potencial de expressao sutil, tentou-se recriar no movimento a 
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espontaneidade e a for~a necessitrios a comunica~ao. Existe um impulso, 

uma turbulencia criativa, que deve ser orientada, nao castrada, deve ser 

compreendida e aceita sem reservas, para que o artista criador, vivenciando 

suas possibilidades ao extremo, memorize a sensa~ao cinestetlca e 

cinestesica, provlnda daquela emo~ao. Mas ao mesmo tempo ao se deparar 

com um ponto externo (ou interno) de orienta~ao e modera~ao, nao se perca 

nos labirintos de sua pr6pia emo~ao. 

Durante o processo coreogritfico observei que, ao selecionar o material 

para a composi~ao de cada dan~a. tive o olhar atraido por certas 

percep~oes e lembran~as. Examinei meus sentimentos, minhas 

predisposic;oes (pr&-conceitos) e convic~oes e a partir disto e que veio a 

formula~ao de minhas imagens. Desta forma transformei minhas 

percep~oes da realidade,copiando os aspectos exteriores de uma forma 

dellberada. 

No decorrer do desenvolvimento do processo coreogritfico atraves do 

metodo aglutinador conclui que cada personagem exige a partir do 

conteudo a ser expresso, um determinado desenvolvimento corporal, sem 

enfocar esta ou aquela tecnica de dan~ especifica. Priorizando desta forma 

a necessidade de exprimir globalmente o repert6rio individual de movimento 

revelador da personalidade, atraves da integra~o do quadro de movimento 

especifico de cada personagem - estruturado a partir do esquema de analise 

da a~ao corporal dos Profetas - com a musica e os objetos (adere~os e 

figurinos) utilizados. Este procedimento deflagrou um pr.ocesso onde a 

"necessidade do fazer artistico" e malor que qualquer padrao ou norma 

especifica e onde o todo estit presente na parte e a parte estit presente no 

todo. 
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Segundo esta linha de raciocinio e trazendo a experiencia desta dissertacrao 

para enriquecer os aspectos de entendimento do processo coreogrilfico, 

concluimos que o BARROCO trouxe novos elementos para a percepcrao da 

realidade, onde atraves das formas abundantes e prolixas vao sendo 

expressas as dualidades e conflitos entre o tragico e o comico, o claro e o 

escuro, o belo e o feio, o ridiculo e o maravilhoso. Dualidade esta expressa 

no movimento, atraves do conflito da "iminencia", o conflito entre a "pausa" 

e a "acrao", tensoes que culminam em solucroes. A "fome" do saber, a "fome" 

do mover, a "fome" geradora, que por necessidade de um preenchimento, 

promove uma "acrao" exterior, que anseia a comunicacrao, a expressao e a 
troca de informacroes. A descarga eletrica do raio divino que promove a 

osmose entre as forcras do bem e do mal no corpo em movimento. Aqui o 

Barroco e visto como o movimento resultante do "conflito", movimento 

expressivo gerador de novas realidades, a "transforma acrao", a " transfigura 

acrao ", o afunilar e a sua transcendencia para o expandir e vice versa. 

Para finalizar, nao podemos deixar de concordar plenamente com as 

palavras de EINSTEIN (1981) quando, ao pensar na arte e na ciencia, ele fala 

das motivac;oes do Homem para agir criativamente na realidade cotidiana 

como uma necessidade existencial : 

"( ... ) lmagino que uma das mais fortes motivacroes para uma obra artistica 

ou cientifica consiste na vontade de evasao do cotidiano com seu cruel rigor 

e monotonia desesperadora, na necessidade de escapar das cadeias dos 

desejos pessoais eternamente instaveis" (EINSTEIN, 1981, p. 35). 
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Neste sentido ele eleva a essencia do Barroco, a sublimac;ao do "conflito 

interior", para a transforma-ac;:ao, a uma necessidade intrinseca do ser 

humano. Desta forma, atraves do processo de realizac;ao deste trabalho 

"artistico e cientiflco" pudemos vivenciar e constatar a verdade e a 

sabedoria destas palavras. 
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RELATO DE EXPERIENCIA INTERIOR DE UM ARTISTA NO CAMINHO DA 

CRIA<;AO 

Transcendendo o academico em direc;ao aos caminhos da realizac;ao 

artistica vivenciei situac;oes e emoc;oes peculiares. Desde a escolha 

ancestral do tema da pesquisa, as angustias e alegrias passadas e vividas, 

as pessoas que perdi e as que ganhei, na sublimac;ao dos afunilamentos e 

expansoes no decorrer do processo da pesquisa. 

No Adro de Congonhas, me descobri e me vi. A imposic;ao, sem escolha, da 

descoberta da culpa e do pecado como caminho de conhecimento e 

amadurecimento das relac;oes e dos sentimentos do Homem ... 

Quando se esta multo distante dos desejos e emoc;oes pessoais e se arrisca 

um olhar interior mais aprofundado, depara-se, na maioria das vezes, com 

montruosas dificuldades, impostas pela moral, pela educac;ao religiosa e 

pelas regras socials. Neste contexte a obra do aleijadinho inaugurou alguns 

caminhos para a minha viagem interior. Ele abriu as portas trancadas da 

emoc;ao e me conduziu sorrateiramente as dimensoes insondadas, onde e 
permitido vivenciar a morte, a vida, o 6dio, o amor e todas as possibilidades 

secretas do corac;ao, da razao e das sensac;oes, sem os bloqueios 

cotldianos. No Adro de Congonhas, nao ha Iugar para a inocencia, ali se 

descobre que existe pecado, que se e pecador e que a culpa e o maior 

castigo e o maior caminho para a sublimac;ao. E ai os Profetas "acusa 

dores", percebem quando o "observa a dor" esta preparado para o 

conhecimento maior e o libertam do peso petrificado do pecado e tiram do 

"observa" a "dor", e instauram a "observa ac;ao". Desta forma os Profetas 



142 

do Aleijadinho humanizam o olhar dos que observam, despertando para o 

movimento a a~ao interior. 

No Adro, o meu olhar foi gradualmente humanizado e na "expects" "ativa" 

fui libertada para o grande voo, mediado e indicado pelo gesto do Profeta 

Abdias, no espa~o infinito e atemporal do abra~o de Deus. Urn Deus pai que 

dan~a com os Profetas de Congonhas. 

Ao despertar destas rea~oes internas no ato de observar a obra vivenciei o 

drama de criar a a~ao, em urn impulso criador que se concretizou atraves 

do meu silencio, da minha nega~ao e da disposi~ao de transformar estas 

fraquezas em for~as na determina~ao de estruturar a desordem em ordem, e 

no empenho da realiza~ao te6rica e pratica da dan~ dos Profetas em 

Movimento. 

Durante o trabalho de pesquisa me expus ao ridiculo e ao maravilhoso, 

tanto no papel de observadora quanto no papel de realizadora a partir da 

tradu~ao/interpreta~ao da obra observada. 0 resultado dessa "realiza a~ao" 

e (mico na sua multiplicidade, os "observa dores" serao varios e varias 

serao as suas frui~oes. 

Com os Profetas aprendi a alian~ com o Divino, na caminhada e na luta 

quotidians pela eterna organiza~ao do caos e reconstru~ao do "mundo 

novo". E a minha dan~ e a minha ora~ao, o meu aprendizado e a minha 

poesia, a forma de expressar os meus sentimentos diante da realidade da 

vida. Ao final desta etapa salmodiarei como Davi: 

"( ... ) Transformaste o meu luto em dan~a, e minha roupa de luto em roupa de 

festa. Por isso o meu ser canta para ti, e jamais se calara. Jave, meu Deus, 

eu te louvarei para sempre"(SI 30, 12-13). 

FIM 
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1 - RELAyAO DE ALGUMAS OBRAS DE ALEIJADINHO EM MINAS 

GERAIS: 

CAETE: 

lmagem de N.S. do Carmo, matriz de N.S. do Bom Sucesso. 

TIRADENTES: 

Frontispicio e grades da igreja matriz. 

sAo JOAO DEL REI: 

145 

lgreja Sao Francisco de Assis (planta-1774), imagem de Sao Joao 

Evangelista (frontispicio a partir de 1787) . Atribuida tambem diversas 

obras na igreja do Carmo (risco frontispicio e portada). lmagem Senhor 

Jesus de Monte Alverne. 

NOVA LIMA: 

Altar-mor, altares laterais e pulpitos da fazenda de Jaguars. 

CAT AS ALTAS: 

crucifixo da igreja matriz de N. S. da Conceic;ao. 

BARAO DOS COCAIS: 

Portada da igreja matriz de S. Joao do Morro Grande, a imagem de S. Joao 

Batista. 

MARIANA: 

Fonte de Samaritana no parque do Seminario Maior. 

SANTA RITA DURAO: 

Altar de Santa lfigenia da igreja N. s. do Rosario. 

SABARA: 

Feitas de 1781 a 1782, atlantes que sustentam o coro da igreja do Carmo 

feito em pedra sabao coloridas. 

Os santos S. Joao da Cruz e S. Simao Stock feitos em 1778, nos altares 

laterais da igreja do Carmo. 

CONGONHAS DO CAMPO: 

Adro dos doze Profetas em pedra sabao, igreja Bom Jesus de Matozinho. 



Talhado em cedro 66 estatuas da via crucis nas capelas . 

lmagem de S. Joaquim na sacristia . 

Portada da igreja matriz de Congonhas ( area de Noe) 

CAMPANHA: 

lmagem do Bom Jesus. 

OURO PRETO: 
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Altar-mar da capela de S. Jose de Ouro Preto, desenho do Aleijadinho, 

conforme modifica~io no documento da irmandade. 

Risco e portada do frontispicio , altares de Sao Joio e N. S. da Piedade e 

Chafariz (1776) da sacristia da igreja do Carmo. 

lgreja das Merces e Perdoes de Cima, a sobre porta. 

Orat6rio da sacristia da matriz do Pilar . 

lmagens de S. Raimundo Nonato , S. Pedro Nolasco e crucifixo da sacristia 

das igrejas das Merces e Perdoes de Baixo. 

Na igreja S. Francisco de Paula , a imagem de S. Francisco de Paula. 

Na igreja do Rosario , a cabe~a da imagem de Santa Elena. 

Portada toda ornamentada da igreja de S. Miguel e Almas ( com um painel 

representando o purgat6rio e a imagem de S. Miguel num nicho). 

Risco do retabulo da capela-mor. 

Risco geral da igreja S. Francisco de Assis iniciada em 1766. 

Portada em pedra sabao. 

Dois pulpitos ricamente trabalhados em pedra sabio. 

Altar-mar: Santissima Trindade. 

A ab6bada da capela- mor, ornada por quatro ovais onde se encontram 

os doutores da igreja, ao centro tambem trabalho do mestre . 

Nas esculturas dos pulpitos: representa~ao de Jonas sendo atirado ao mar 

com desenhos em estilo g6tico e dois evangelistas. 

Capela-mor, conjunto grandiose datado de 1790 a 1794: anjos do altar

mar; talha e escultura sobre a ressurrei~io de Jesus; figura do cordeiro 

pascal sabre o sacrario; riscos dos altares laterais; emblema serafico do 
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corac;ilo, chamas emoldurando pes e milos; barretes ou ab6bodas da 

capela-mor e dos corredores; lavabo de pedra sabilo da sacristia; fonte na 

sacristia da mesma igreja. 

Sem local precise, quatro estatuas: Cristo, S. Jeronimo e dois Profetas 

mutilados nos pes e milos, de vinte centimetres de altura talhados em 

madeira escura, a faca, reconhecidos por Jair Afonso lnacio e Antonio M. 

do Nascimento. 

Existem obras de Aleijadinho no Museu da lnconfidencia, no Museu do 

Aleijadinho nas igrejas de Antonio Dias e S. F. de Assis. 

DIAMANTINA: 

Um S. Jose de Botas no Museu do Diamante. 

Fonte: VASCONCELOS (1988). 
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149 

2 - PESQUISA DE CAMPO 

2.1 -COLETA DO MATERIAL DE ViDEO E FOTO: 

Foi realizada uma visita a cidade mineira de Congonhas do Campo, em 

mar~o de 1992, para coleta de material de video e fotografia do objeto de 

estudo: os 12 Profetas. 

0 registro fotogrilfico foi feito desde todos os pontos de vista em torno de 

cada estatua ate completar 3600, para evidenciar as tendencias de 

movimento, gesto e postura presentes no conjunto escult6rico. Este 

registro fotogrilfico tambem auxiliou, posteriormente, no trabalho de 

observa~ao em detalhe dos aspectos externos intrinsecos a cada Profeta: 

roupagem, ader~os, postura, expressao do corpo, do rosto, das maos, do 

foco visual, etc. 

0 registro em video teve o objetivo de captar os Profetas no Adro em 

rela~ao aos outros, e cada um desde varios angulos. Este registro em video, 

que inclui depoimento de dez pessoas sobre o Adro, permite fazer algumas 

observba~oes nio apenas sobre o conjunto escult6rico, mas tambem sobre 

as pessoas que frequentam o Adro; desde moradores (4), turistas (2) e de 

artistas (1) a mendigos (1). 

Ao entrevistar as pessoas no Adro, optamos por questoes abertas do tipo: 

0 que voce sente ao estar aqui neste espa~o ? 

0 que este local I he transmite? 
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Voce se identifica com algum Profeta? 

0 que voce acha que os Profetas estao falando com os seus gestos? 

Como seria se num passe de magica, esses Profetas voltassem a vida, e 

quais seriam os movimentos anteriores e posteriores a a~ao congelada em 

que eles se encontram? (neste momento foi pedido aos entrevistados que 

executassem os gestos) sugeridos. 

2.2- ENTREVISTAS: 

Como resultado destas entrevistas percebeu-se: 

Quanto aos moradores da reqiao- (4) 

Concordaram em que o local era um "Patrimonio de Congonhas", uma "fonte 

de renda para a cidade". A maioria destes entrevistados passou a infiincia 

brincando ou namorando entre os Profetas. A Escola de Samba Unidos da 

Matriz desta cidade: homenageou uma grande artista da cidade "tia Vicki", 

que ha muitos anos confecciona as roupas dos Profetas para a grande 

encena~ao da "Semana Santa". A comissao de frente desta Escola de 

Samba representou os 12 Profetas transformados em mulheres: as 12 

profetizas, vestindo as cores carnavalescas prateado e dourado. 

Questionados sobre a fala corporal dos Profetas, a maioria nao conseguia 

dizer suas pr6pias impressoes do Iugar e das estatuas. 

Quanto aos turistas (2) e qui as turisticos (1) 

Os turistas se mostravam perplexos quando indagados , pois eram pegos de 

surpresa em suas primeiras impressoes. Suas respostas eram mais 

espontiineas. 0 profeta que eles mais preferiam era o Jonas, alguns 

afirmavam que era por este aparecer mais vezes fotografado, em livros e 

revistas. Quando indagados sobre a postura corporal dos Profetas, nao se 



intimidavam 

imaginac;io. 
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e executavam a proposta corporal, alguns com mais 

Alguns entrevistados, ao final do questionario, diziam que nunca lhes tinha 

ocorrido perceber mais atentamente o gesto de cada Profeta e que este 

exercicio lhes tinha proporcionado urn enriquecimento da sua apreciac;io da 

obra. Alguns diziam que ate mesmo chegavam a pensar na condic;io 

humana: "nas vozes internas produzidas pelo espirito arquetipico dos 

Profetas, que despertavam no observador mais atento". 

Os guias turisticos se mantinham restritos as suas informac;oes 

bibliograficas decoradas, falavam da importancia do conjunto como urn 

acervo de obras do grande mestre "Aieijadinho". Falta-lhe a estes uma visio 

pr6pia da obra, ou pelo menos a liberdade de falar sobre as esculturas como 

observadores de arte. 

Quanto ao artista plastico (1) e a mendiga (1) 

Dentre os moradores da regiio o video mostra urn artista plastico popular 

da regiio: o Tadeu, mostra tambem uma mendiga: a Nininha. 

0 Tadeu passa os dias de frente para o conjunto do Adro a esculpir cada 

Profeta em pedra sabio. 0 seu trabalho o faz ter uma visio precisa da 

postura corporal de cada Profeta. Mas esta visio e estatica. Nao capta a 

dinamica do movimento dos corpos ou dos gestos de cada Profeta. Quando 

foi-lhe pedido que executasse os gestos dos Profetas, ele nio conseguia 

imprimir uma dinamica na ac;ao que acreditava ver neles. 

Ja recepcionando a chegada das pessoas no Adro junto ao Jeremias, 1 ' 

Profeta a direita, encontramos a negra Nininha. Nininha e uma mendiga, ja de 

meia idade, miudinha aparentando problemas acentuados de coluna (cifose) 

e passa dia, vern dia, ela encontra-se em baixo do Profeta Jeremias a pedir 

esmolas. Segundo os moradores da regiio "ela nio e de familia pobre, mas 

nao e muito certa das ideias. Ela e limpinha, limpinha e s6 tern urn vestido 
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azul com estampas de bonequinha ". Quando chega na igreja, ela vai logo 

conversando com Deus, na maior intimidade, com gestos largos e exaltados 

ela muda de interlocutor e passa a conversar com os Profetas, ora com um, 

ora com outro, numa conversa intensa mas sem sentido para n6s, que nao 

conseguimos entrar na intimidade de suas razoes. 

0 que sera que Nininha conversa? mas e neste dialogo que Nininha se 

levanta e fica grande, do tamanho dos Profetas, ela que e tao pequenininha. 

E logo se vai descendo as escadas do "ceu", para assumir o seu Iugar na 

terra e mendigar um pouco de dinheiro, de valor, de pao, de carinho e de 

liberdade. 

Durante a pesquisa de campo tambem foram abordadas algumas crianc;as 

da regiao e foi solicitado a estas que fizessem algumas poses dos Profetas. 

Prontamente as crianc;as realizaram o pedido e entre brincadeiras e risadas 

iam descobrindo e imitando o gestual estampado pelos Profetas. lsto foi 

apenas registrado em fotografias e num primeiro momento informal, quando 

era preparado um roteiro de entrevista. 

Nesse momento de preparac;ao, um video foi realizado com algumas falhas 

tecnicas e metodol6gicas: por exemplo, em muitos depoimentos o som nao 

foi captado, mas destas tentativas surgiu um desenho metodol6gico com 

mais objetividade, um questionario melhor realizado, e finalmente, uma 

avaliac;ao mais precisa dos resultados. Em soma, este video serviu para um 

primeiro contato com o Adro e com as pessoas que nele circulam. 

Atraves das falhas e que podemos perceber que a apreciac;ao da obra 

poderia ficar, analogicamente, enquadrada ao modo das falas decoradas 

dos guias turlsticos. Sao tao validas as reflexoes te6ricas sobre a obra, 

como importantlssimo este contato inicial direto e nao direcionado com ela, 

pois, muitas vezes, e a partir deste que desvendamos o trabalho artlstico. 
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Consideramos relevante nao pular, no tratamento metodol6gico global, este 

primeiro momento iconico de percepliao individual da obra, sob pena de 

tirar a sua seiva vital, que e a de projetar o homem que por ali passa para o 

espalio infinito do espirito do sonho, de Deus. E a melhor forma de perceber 

que o arranjo espacial foi feito para ser penetrado, ser percorrido, induzindo 

assim a uma interaliao com as estatuas, a uma participaliao daquele dialogo 

profetico, como faz Nininha a sua maneira. 
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3 ·ANALISE DA Af;A.O CORPORAL DOS 12 PROFETAS NO ADRO DE 

CONGONHAS 

3.1· PROFETA ISAiAS 

3.1.a-lsaias• 3.1.b-lsaiasb 
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3.1. 1 - TABUA TEXTO DO PROFETA ISAiAS: Depois que os Serafins 

celebraram o Senhor, um deles trouxe aos meus labios uma brasa com uma 

tenaz. 

"PALERMO, C. (1994) 
b PALERMO, C. (1994) 



• 
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3.1.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA ISAiAS: 

- Isaias apresenta um gesto de apontar para a tabua texto com o brat;:o 

direito, na diret;:ao da diagonal baixo/frente/esquerda (Grafico no2, p. 251). 

- 0 movimento e postural na medida em que o corpo todo esta integrado a 

at;:ao de apontar. 

- Ocupa as diret;:6es: 

Cima/baixo (dimensao de comprimento): 

Isaias da a sensat;:ao de se encolher para baixo; sensat;:ao esta refort;:ada 

pela desproport;:ao anatomies, enfatizando o estar afundando, onde o plano 

vertical e 0 principal. 

- Frente/tras (dimensao de profundidade): o centro de 

leveza - parte superior do tronco - esta um pouco recuada para tras. Plano 

sagital secundario. 

- Lado/lado (dimensao de amplitude): a mao direita se 

aproxima da mao esquerda, restringindo a area de amplitude ocupada pelo 

movimento do brat_;:o. Plano horizontal secundario. 

- Nas tres diret;:6es ocupadas o centro do corpo esta enfatizando o 

movimento de encolher. Fecha-se no plano horizontal, afunda no plano 

vertical e recua no plano sagital (Quadro no1, p. 254). 

- As dimensoes ocupadas por Isaias, sugerem uma experiencia de intent;:ao 

que usaria a area interna da Cinesfera, mas devido a projet;:ao do gesto de 

apontar, verifica-se uma tendencia a utilizat;:ao da area media da cinesfera . 
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Segundo estudos feitos, esta area promove o contato entre os homens 

(SERRA, 1994). 

- 0 rosto esta marcado por rugas, o que demonstra uma expressao 

contraida e tensa, confirmando assim uma atitude carregada de sentimento 

de firme intenc;:ao. 

- Devido a intensidade do esforc;:o apresentado na postura congelada, 

percebe-se graduac;:oes possiveis da ac;:ao basica "pressionar", verificando

se a expressao da atitude congelada em relac;:ao aos Fatores de Movimento: 

Fluencia: permanece latente 

Espaco: direto 

Peso: firme 

Tempo: Iento 

Grilfico da acao basica pressionar: 

A sensac;:ao de movimento possivel apresentada por esta ac;:ao e: afundando 

- pesado, filiforme e Iongo. 

3.1.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA ISAiAS: 

Os dois Fatores de Movimento mais destacados sao: Peso e Espac;:o. 

Combina sensac;:ao (P) e pensamento (E), o gesto de apontar nos remete a 

qualidade de Espac;:o direto e devido a postura definida de Isaias 

(movimento postural) e ao exagero da ac;:ao na vertical, nos remete a 

qualidade de Peso firme. 



158 

A combinac;ao de qualidades destes dois fatores esta associada, tanto com 

a falta de imaginac;ao, como com a estabilidade, dependendo do exagero ou 

adequac;ao na intensidade das qualidades usadas. Diz respeito com a 

habilidade de se colocar numa situac;ao objetiva 

inalterabilidade. 

- Qualidade positiva: 

e transmite 

lntenc;ao fortemente dirigida. lntenc;ao claramente focada. Atitude firme, 

estavel e segura. Tenacidade persistente. 

- Qualidade negativa: 

lntenc;ao firme dirigida para uma area excessivamente restringida. Falta 

adaptabilidade. Considera teimosamente s6 um aspecto do problema. Pode 

ser bloqueado e rigido. 

3.1.4- SUB-TEXTO DA A9AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA ISAiAS: 

Texto: 

- A santidade de Deus. 

Sub-texto qeral: Eu sou a pr6pia santidade. 

Verbo/ac;:ao: Santificar e caminhar. 

Texto: 

- Quando voces erguerem para mim as maos, eu desvio o meu olhar; ainda 

que multipliquem as orac;oes, eu nao escutarei. As maos de voces estao 

cheias de sangue (Is 1, 15). 



- Pois havera urn dia de Jave, dos exercitos contra todo orgulhoso e 

arrogante, contra todo aquele que se eleva e se engrandece (Is 1,12). 

- Como a mulher gravida na hora de dar a luz, contorcendo-se e gemendo 

nas dores do parto, assim nos encontravamos, 6 Jave, em tua presen~a. N6s 

engravidamos, chegamos as dores do parto, mas parimos vento (Is 26,17-

18). 

- Neste momento urn dos serafins voou ate onde eu estava, trazendo na mao 

uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou-me 

os labios, e disse: "Veja, isto aqui tocou seus labios, sua culpa foi removida, 

seu pecado perdoado" (Is, 6,6-7). 

Sub-texto: Sou urn homem pecador e perdoado, escolhido entre todos. Sou 

responsavel eternamente por merecer a gra~a recebida. Eu, entre todos, 

pecador, nao posso acusar ninguem. A responsabilidade pesa. 

Agio/Verbo: Limpar (as mios), torcer, socar (contra o ceu), ser vencido, 

pressionar, sentir dor e soprar (como centro do corpo). 

Texto: 

- 0 Senhor Jave me ajuda, por isso nio me sinto humilhado; endure~o o meu 

rosto como pedra, porque sei que nio vou me sentir fracassado (Is 50,7). 

Sub-texto: Sou fragil e preciso ficar rigido para me sentir seguro. 

Agio/Verbo: Enrigecer e controlar as emo~oes. 

Texto: 

- De onde vern esse vermelho em suas roupas? 

"Entrei sozinho no tanque de pisar uvas, e ninguem do meu povo me 

acompanhou. E eu pisei com toda a minha ira, esmaguei com todo o meu 
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furor. Por isso espirrou sangue na minha tunica e acabei manchando toda a 

minha roupa (Is 63,2·3). 

Sub-texto: Sou como o Deus, piso os povos com justic;a, amasso-os com 

furor, derramando seu sangue pelo chao. 

Agao/verbo: Pisar (firme e forte) e amassar. 
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3.2· PROFETA JEREMIAS 

3.2.a- Jeremias• 3.2.b- Jeremiasb 

3.2.1 - TABUA TEXTO DO PROFETA JEREMIAS: "Eu choro o desastre da 

Judeia e a ruina de Jerusalem: e rogo ao meu povo que volte para o 

"PALERMO, C.(l994) 
b PALERMO, C.(l994) 

seu Senhor." 
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3.2.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JEREMIAS 

- A mao direita segura a tabua do texto enquanto a mao esquerda segura a 

pena como se estivesse pronto para escrever. 0 rosto demonstra uma 

expressao de altivez e consciencia, sem tensoes excessivas, separado das 

ac;oes realizadas pelas maos. 

- 0 movimento aparece mais como gestual, na medida em que o centro do 

corpo se mantem neutro e desconectado das ac;oes realizadas pelos brac;os 

e cabec;a. 

- Em relac;ao ao centro do corpo e enfatizado o movimento de emergir do 

pescoc;o e da cabec;a no plano vertical. 

- A Cinesfera ocupada pel a estatua e na area interna. 

- Ocupa as direc;oes : 

Cima/baixo: plano vertical principal. 

Frente/tras: plano sagital secundario. 

Lado/lado: plano horizontal secundario. 

- Nas tres dimenc;oes o movimento enfatizado e o de expandir, emerge na 

vertical, se abre na horizontal e avanc;a na sagital. 

- Percebe-se graduac;oes possiveis da ac;ao basica deslizar. 



163 

- A expressao da atitude congelada em rela~ao aos Fatores de Movimento e: 

Fluencia: permanece latente 

Espa~o: focalizado 

Peso: leve 

Tempo: Iento 

- A sensavao de movimento possivel e: suspensa 

3.2.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JEREMIAS 

Os dois Fatores de Movimento em destaque sao: Peso e Tempo. 

Esta combina~ao esta associada com experiencias ritmicas. Dan~as 

folcl6ricas e teluricas muito conectadas com a terra. Expressa uma atitude 

mais materialists e menos onirica, nem por isto menos sensivel. Nas suas 

qualidades exageradas podera ser fragil ou rude nas decisoes (Tempo 

rapido) ou obstinado (Peso firme) ou frugaz nas inten~oes (Peso muito 

leve). Tem a ver com as decisoes do tipo visceral. 

Combina sensa~ao (Peso) e intui~ao(Tempo). 

- Qualidade positiva: 

Leve persistencia. Maneja situa~oes e pessoas com delicadeza. Sensitivo e 

tranquilo, podendo permanecer neste estado com naturalidade. Tranquila 

tenacidade. 

- Qualidade negativa: 
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lnten~ao enfraquecida por extrema sensibilidade. Falta impulso ou claro 

prop6sito nas decisoes. Pode ser dependente. Exageradamente sensivel. 

3.2.4- SUB-TEXTO DA AQAO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA JEREMIAS 

Texto geral: 

Uma nova alian~a. 

Sub-texto geral: renova~ao 

Acao\verbo: Pausa (reflexao interior) 

Texto: 

Entao Jave estendeu a mao, tocou em minha boca e me disse: "veja estou 

colocando minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabele~o voce sobre 

na~oes e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para 

construir e plantar" (Je 1, 9-10). 

Sub-texto: Eu sou o escolhido de Deus para pregar, e digo que Ele mantera 

seu relacionamento conosco, sem precisar de outras institui~oes de poder, 

como mediadores. 

A9ao/Verbo: Pregar e dominar. 

Texto: 

Tu porem, Jave dos exercitos, es um juiz justo. Tu sondas os rins e o 

cora~ao. Que eu possa ver a tua vingan~a contra eles, pois a ti confio a 

minha causa (Je 11 ,20). 

Sub-texto: Para Deus n6s somos transparentes, sem segredos. Havera 

vingan~a contra os verdadeiros culpados e clemencia para os inocentes. 
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Acaotverbo: Apontar (os rinse o cora~ao) e julgar. 

Texto: 

Nunca me sentei numa roda alegre para me divertir. For~ado por tua mao, eu 

me sentava sozinho, pols me encheste de c61era. Por que sera que a minha 

dor nao tem fim e a minha ferida e tao grave e sem remedio? Ou sera que tu 

te transformaste para mim em rio enganoso e agua inconstante? (Je 15,17-

18). 

Por que nao me fez morrer no ventre materno? Minha mae teria sido a minha 

sepultura, e seu ventre estaria gravida para sempre! Por que sai do ventre 

materna? S6 para ver tormentas e dores, e terminar meus dias na vergonha? 

(Je 20,17-18). 

Sub-texto: Eu tenho crises interiores por nao conseguir convencer o povo. 

Acaotverbo: Lamentar e involuir (para o ventre materna). 
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3.3- PROFETA BARUC 

3.3.a- Baruca Ap.3.3.b- Barucb 

3.3.1 • TABUA TEXTO DO PROFETA BARUC: "Eu predigo a vinda de Cristo 

na carne e os ultimos tempos do mundo, e admoesto os piedosos." 

'PALERMO, C(1994) 
b PALERMO, C.(l994) 
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3.3.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA BARUC 

- Com a mao direita o Profeta segura o filacterio e com a esquerda segura o 

panejamento. 0 rosto demonstra uma expressao suave e relaxada, a boca 

esta suavemente entreaberta. 

- 0 corpo todo esta integrado no movimento de Baruc, que tende ao 

postural. 

- Ocupa as direc;oes: 

Cima/baixo: plano vertical secundario. 

Frente{tras: plano sagital secundario. 

Lado/lado: plano horizontal principal. 

- Nas tres direc;oes o movimento enfatizado e o de balanc;o, com a tendencia 

de usar as dimensoes de largura e profundidade. 

- A Cinesfera ocupada e a interna, que sugere uma atitude mais intima 

consigo mesmo e menos voltada para os homens . 

- Percebe-se graduac;oes possiveis das ac;oes basicas: flutuar e sacudir . 

- A expressao da atitude congelada em relac;ao aos Fatores do Movimento 

sao: 

Fluencia: permanece latente . 

Espac;o: flexivel (multifocado). 

Peso: leve. 

empo: Iento ou rapido. 
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- A sensac;ao de movimento apresentada e suspensa, relaxada, aparentando 

dubiedade no sorriso. 

3.3.3 ·ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA BARUC 

Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Espac;o e Peso. 

Combina sensac;ao ( P) e pensamento (E). No uso de suas qualidades 

exageradas podera ser convencional ou arbitrario, autoritario e estreito de 

mente. No uso efetivo de suas qualidades sera seguro e receptivo. Podera 

ser estavel ou instavel. 

- Qualidade positiva: 

Atenc;io sensivel em volta. Talvez aberto a varios estimulos. Atenc;ao 

desobstrufda . Capacidade de leveza , de sutileza e de articulac;ao de varios 

pontos de vista. 

- Qualidade negativa: 

lntensidade exagerada e atenc;ao focalizada. lncapaz de perceber mais de 

um aspecto do problema ao mesmo tempo. Restrito e bloqueado. 

3.3.4 • SUB-TEXTO DA Ac;Ao NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA BARUC 

Texto qeral: Arrependimento e conversao. 

Sub-texo: consciencia. 
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Verbo/acao: Mudanc;a do movimento direto imperativo para o movimento 

conduzido espiralado. De autoritario para condescendente. 

Texto: 
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Palavras que o profeta Jeremias disse a Baruc, filho de Nerias, quando este 

copiava num pergaminho as palavras ditas por Jeremias . 

... "Assim voce dira a Baruc: Estou derrubando o que eu mesmo construi, 

estou arran cando o que eu mesmo plantei, e isso em todo o pais. E voce 

esta preocupado com grandezas? Nao as procure. Pols eu ja estou fazendo 

chegar uma desgrac;a para todo mundo. Quanto a voce, eu I he darei a vida 

como despojo, em qualquer Iugar para onde voce for (Je 45,1-5). 

Sub-texto: eu procuro grandezas, pols sou forte e jovem, mas Jave se 

apodera do meu corpo, ele e apenas um despojo de vida. 

Acio/verbo: Ser conduzido (dependencia). 

Texto: 

Eles enfeitam com roupas, como se fossem gente, a esses deuses de prata, 

de ouro ou de madeira. Mas eles nio podem livrar-se da ferrugem nem do 

caruncho. Depois de te-los vestido com roupas caras, sao obrigados a 

limpar-lhes a cara, por causa da poeira que do templo lhes caiu em cima (Ba 

6,10-11). 

Sub-texto: satira contra OS idolos . 

As;io/verbo: Rir, sacudir e desprezar. 
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3.4 • PROFETA EZEQUIEL 

3.4.a- Ezequiel" 3.4.b- Ezequielb 

3.4.1 • TABUA TEXTO DO PROFETA EZEQUIEL: "Eu descrevo os quatro 

animais no meio das cham as e as rodas horriveis e o trono etereo." 

'PALERMO, C.(l994) 
b PALERMO, C.(1994) 
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3.4.2 ·ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA EZEQUIEL 

- 0 bra~o esquerdo segura 6 filacterio, o bra~o direito esta dobrado, sen do 

que o antebra~o, com o punho cerrado aponta para a diagonal 

cimattras/esquerda, em um movimento de oposi~ao a dire~ao em que a 

cabe~a esta apontada . 

- 0 movimento e postural na medida em que o corpo todo esta envolvido e 

tende a um equilibria instavel, o centro de gravidade altera a sua rela~ao 

vertical com o ponto de suporte . 

- Ocupa as dire~oes: 

Cimajbaixo: plano vertical secundario. 

Frentettras: plano sagital secundario . 

Lado/lado: plano horizontal principal. 

- 0 movimento se desenrola nas dire~oes lado/lado (o movimento da 

cabe~a) e frente/tras (o movimento do bra~o), se projetando assim nas 

dimensoes de amplitude e profundidade, caracterizando um movimento 

espiralado se abrindo e se fechando sucessivamente . 

- Conten~ao e expansao sao caracteristicas anteriores e posteriores 

intrinsecas ao movimento de Ezequiel . 

• A Cinesfera ocupada pelo Profeta Ezequiel e a media mas ten de a ampliar 

este espa~o para a Cinesfera externa . 
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- Percebe-se gradua96es possiveis das a96es basicas: torcer e talhar. 

- A expressao da atitude congelada em rela9ao aos Fatores do Movimento e: 

Fluencia: permanece latente. 

Espac;o: multifocado. 

Peso: firme. 

Tempo: Iento ou rapido. 

Encontramos em Ezequiel duas tendencias de esfor9o opostas: enquanto o 

brac;o apresenta uma tendencia de esfor9o concentrado na tensao da mao, o 

rosto mostra-se tranquilo, aparentando uma tendencia de esfor9o quase 

flutuante. 

-A sensac;ao de movimento apresentada e de "deixar cair", para a tendencia 

de esforc;o presente no bra9o, e de "suspensa" para a tendencia de esfor90 

presente na expressao do rosto, junto com a expansao e a contra9ao que 

antecedem e precedem o movimento. 

3.4.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA EZEQUIEL 

Devido a dupla informa9ao de esfor9os transmitida por Ezequiel obteremos 

duas combina96es de dois Fatores do Movimento: Espa9o/Fiuencia e 

Espa9o/Tempo, sendo que o espa9o e a qualidade principal. 0 Peso esta 

sempre presente nas suas duas qualidades de firmeza (na mao) e leveza 

(no rosto). 
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Os Fatores Espa~o e Fluencia combinam sentimento e pensamento. 

Sugerem a habilidade de planejar um projeto futuro, fazer um quadro mental, 

manter ou desenvolver uma ideia. Desenvolve a imagina~ao criativa. Pode 

estar mais ligado ao pensamento abstrato do que ao concreto. 

Qualidade positiva: 

Aten~ao flexivel e fluencia livre no estilo do pensamento. Aten~ao extensa e 

variada. Aberto a impressoes novas. Enxerga Ionge quando analisa um 

problema. Facilidade de associa~ao livre. Talvez imaginativo e de mente 

abrerta. 

Qualidade negativa: 

Aten~ao inundada pelos sentimentos. Falta cautela e discrimin~ao na 

avalia~ao global dos problemas. Rea~oes exageradas. Talvez arbitrario em 

combina~oes seguidas de firmeza e tempo Iento exagerado. 

3.4.4 • SUB-TEXTO DA A9AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA EZEQUIEL 

Texto geral: 

Um cora~o novo. 

Sub-texto qeral: conversao, assimile o que lhe dou eva pelo mundo 

ensinando os outros a assimilarem, sou missionario e mensageiro. 

Acao-verbo: Pregar e convencer. 

Texto: 
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Entao notei que certa mao se estendia para mim com um rolo de pergaminho 

A mao desenrolou o pergaminho diante de mim: estava escrito por dentro e 

por fora, e o que nele estava escrito eram lamentac;r6es, gemidos e gritos de 

dor. Ele me disse: "Criatura humana, coma isso; coma esse rolo, e depois va 

levar a mensagem para a casa de Israel." Entao eu abri a boca e Ele me deu 

o rolo para comer. E continuou: "Criatura humana que seu estomago e sua 

barriga se saciem com este rolo escrito que estou I he dando". Eu comi e 

pareceu doce como mel para o meu paladar (Ez 2, 9-10; 3, 1-3). 

Sub-texto: e preciso digerir, apreciar, me transformar e anunciar a palavra 

de Deus. 

As;ao/verbo: Engolir. 

Texto: 

A mao de Jave pousou sobre mim e o espirito de Jave me levou e me deixou 

num vale cheio de ossos. E o espirito me fez circular em torno deles, por 

todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados 

pelo vale e que estavam todos secos. Entao Jave me disse: Criatura 

humana, sera que estes ossos poderiam reviver? Eu respondi: "Meu Senhor 

Jave, es tuque sabes". Entao Ele me disse: "Profetize dizendo: ossos 

secos, ouc;ram a palavra de Jave! Assim diz o Senhor Jave a esses ossos: 

vou infundir um espirito, e voces reviverao. Vou cobrir voces de nervos, vou 

fazer com que voces criem carne e se revistam de pele. Em seguida, 

infundirei o meu espirito, e voces reviverao. Entao voces ficarao sabendo 

que eu sou Jave" (Ez 37, 1-6). 

Texto: Darvos-ei um corac;rao novo, porei no vosso intimo um espirito novo; 

tirarei de vosso peito o corac;rio de pedra e vos darei um corac;rao de carne. 
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Porei no vosso intimo o meu espirito e farei com que andes de acordo com 

os meus estatutos e guardeis as minhas leis e as pratiqueis. 

(Ez 36, 25-27) 

Sub-texto: 0 espirito de Deus suscita vida Ia no vale dos ossos onde os 

homens tem cora~ao de pedra e infunde neles o espirito do amor e eles 

voltam a ser humanos (com urn cora~ao de carne). 

Ac;aoNerbo: Acordar, reviver e amolecer. 

Texto: 

"Criatura humana profetize e bata palmas. Que a espada se duplique e se 

triplique; e a espada que massacra, a grande espada do massacre que os 

mantem encurralados. Dessa forma o cora~ao palpita e as viti mas se 

multiplicam: em toda parte coloquei a morte pela espada. Eu tambem vou 

bater palmas e derramar o meu furor" (Ez 21, 19-22). 

Sub-texto: Tenho que profetizar e bater palmas para despertar no povo a 

conversao e a renova~ao, nem que seja pela viohlncia. 

Ac;aoNerbo: Bater palmas (ser energico). 
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3.5· PROFETA DANIEL 

3.5.a- Daniel" 3.5.b- Danielb 

3.5.1. TABUA TEXTO DO PROFETA DANIEL: "Encerrado na cova dos leoes, 

por ordem do rei, sou libertado inc61ume, com o auxilio de Deus." 

'PALERMO, C.(l994) 
b PALERMO, C.(l994) 
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3.5.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA DANIEL 

0 movimento de Daniel como urn todo, tern na integrac;ao sua principal 

caracteristica. A postura enfatiza o movimento de caminhar: a mao direita 

segura a tabua texto, o brac;o esquerdo pousa sobre o panejamento , na 

direc;ao frente/medio/frente, fazendo urn movimento de oposic;ao (mantendo 

uma relac;ao paralela) com a perna direita que esboc;a urn passo, na direc;ao 

frente/baixo/frente. 0 leao esta aos pes do Profeta do lado esquerdo, 

colocado como se estivesse obstruindo a passagem do Profeta em 

movimento e ao mesmo tempo implorando a sua atenc;ao. A cabec;a do leao 

e a cabec;a do Profeta, frente a frente, se projetam em uma mesma diagonal, 

s6 que em direc;oes opostas, confirmando uma relac;ao de harmonia no 

gesto de caminhar do Profeta, integrado com o animal aos seus pes . 

- 0 movimento e gestual (pols o centro do tronco nao esta envolvido), mas 

tende ao postural com a integrac;ao das varias partes do corpo e tende a 

enfatizar o uso das direc;oes frente e tras em uma projec;ao no plano sagital. 

- Ocupa as direc;oes: 

Cima{baixo: plano vertical secundario. 

Frente/tras: plano sagital principal. 

Lado/lado:plano horizontal secundario. 

- A Cinesfera ocupada tende a area media, de comunicac;ao . 

-A ac;ao basica predominante eo "deslizar." 
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- A atitude congelada de Daniel em relac;ao aos Fatores do Movimento: 

Fluencia: latente, tendendo a Fluencia livre. Deve ser destacada devido a 

grande sensac;ao de integrac;ao no movimento apresentado. 

Espac;o: focado. 

Peso: e leve, mas com possibilidades de desenvolver a qualidade de 

firmeza (presente na tensao do movimento de empurrar o leao). 

Tempo: Iento. 

- A sensac;ao de movimento apresentada e a relaxada. 

3.5.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA DANIEL 

- Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Espac;o e Fluencia. 

A atitude interna presente nesta combinac;ao e: " visionario e remoto." 

Esta relacionado com uma preocupac;ao com a realidade (E) e com o 

relacionamento das pessoas (F). E uma das atitudes dominantes de quem 

quer influenciar o meio de maneira pensada e programada. 0 controle 

(Fiuencia) com foco definido (Espac;o) conecta a ac;ao. Tern a ver com a 

habilidade de planejar urn projeto futuro, fazer urn quadro mental, manter ou 

desenvolver uma ideia. Desenvolve a imaginac;ao criativa. 

- Qualidade positiva: 

Atenc;ao dirigida em Fluencia livre. Visao profunda e ampla com restric;ao de 

areas. Fluencia de pensamento em torno de urn objetivo definido. 
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- Qualidade negativa: 

Segue uma linha de atengao muito livremente. Mas nao tem cautela, falta 

discrigao. Excessivamente emocional nas suas propostas. 

3.5.4- SUB-TEXTO DA A9AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA DANIEL 

Texto geral: 

0 triunfo do reino de Deus. 

Sub-texto: eu tenho o poder de conseguir porque ajo (atuo) em nome de 

Deus. 

Acaotverbo: Ser sabio e humilde, caminhar para o bem, orar pelos menos 

afortunados e louvar a Deus. 

Texto: 

Que o nome do Senhor seja louvado, desde agora e para sempre, pois a ele 

pertencem a sabedoria eo poder. Ele modifica os tempos e estagoes, depoe 

e entroniza os reis, da sabedoria aos sabios e ch~ncia aos inteligentes. Ele 

revel a os segredos mais profundos e sabe o que as trevas escondem, pois a 

luz mora com ele. A ti, 6 Deus de meus pais, eu louvo e celebro, porque me 

deste sabedoria e poder. Tu me revelaste o que eu te pedi e me revelaste o 

caso do rei (Da 2,20-23). 

Sub-texto: Tudo o que sou a ti devo e eu usufruo desta sabedoria e poder 

que e tua, devo ser sabio para merecer a tua graga. 

Acaotverbo: Desvelar e agradecer. 
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Texto: Entao o rei mandou trazer Daniel e joga-lo na cova dos le6es. E o rei 

disse a Daniel: "0 seu Deus a quem voce adora vai livra-lo" (Da 6,17). 

Sub-texto: Eu sou testado. 

A!filo\verbo: Confiar e perseverar. 



3.6- PROFETA OSEJAS 

3.6.a- Oselas• 3.6.b- Oselasb 

3.6.1 -TABU A TEXTO DO PROFETA OSEIAS: "Toma a adultera, dlsse-me o 

Senhor. Fafb:o-o: ela, tornando-se mlnha esposa, concebe e da-me 

filhos." 

'PALERMO, C.(1994) 
b PALERMO, C.(1994) 
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3.6.2 ·ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA OSEIAS 

• 0 movimento, como um todo, enfatiza a desintegraC?aO das partes do 

corpo: a mao direita segura a pena (em frente) e a mao esquerda segura o 

filacterio na lateral do corpo, a cabeC?a esta excessivamente projetada na 

direC?ao frente/medio/frente, o centro de leveza do tronco esta um pouco 

recuado tendendo para o Ia do direito, o pe esquerdo aponta para a frente e o 

pe direito para o lado. A relaC?ao do quadril, das pernas, do pescol?o e 

cabeC?a e do tronco entre si, e totalmente desconecta. 

• 0 movimento e postural, apesar do tronco estar envolvido (o centro de 

leveza), na medida em que o movimento do centro do corpo nao se irradia 

para as extremidades. 

- A expressao do rosto, e de extrema magreza e desanimo. 

• Ocupa as direC?6es: 

Cima/baixo: plano vertical secundario. 

Frente/tras: plano sagital principal. 

Lado/lado: plano horizontal secundario. 

- A Cinesfera ocupada por Oseias e na area interna. 

-As aC?6es basicas possiveis sao "pontuar" e "deslizar". 



A atitude congelada em relac;ao aos Fatores de Movimento: 

Fluencia: permanece latente. 

Espac;o: multifocado 

Peso: leve 

Tempo: Iento ou rapido 

- A sensac;ao de movimento apresentada e de apatia, sonambulismo. 

3.6.3 ·ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA OSEIAS 
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Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Peso e Fluencia. 

Caracteriza a atitude interns nesta combinac;ao, a personalidade sonhadora 

e onlrica. Combina estados emocionais (F) com a dinamica das sensac;oes 

(P). Tern a ver com a forc;a ou impulso vital em conexao com os sentimentos. 

- Qualidade positiva: 

lntenc;ao firme e de Fluencia controlada. Firme nas atitudes, se bern que 

cautelosamente delicado. Cuida de ser equilibrado emocionalmente. 

- Qualidade negativa: 

lntenc;ao inibida. Atitude de firmeza inibida. Fluencia em direc;ao para dentro 

pode ser obsessividade quase de pesadelo. 
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3.6.4- SUB-TEXTO DA A9AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA OSEIAS 

Texto qeral: 

Deus e amor fiel. 

Sub-texto geral: Eu sou fiel. 

As;ao\verbo: Deslizar e cuidar. 

Texto: 

1S4 

• Jave disse a Oseias: "Va! tome uma prostituta e filhos da prostituic;ao, 

porque o pais se prostituiu, afastando-se de Jave "(Os 1,2). 

Texto: 

Processem a mae de voces, processem! pois ela nao e mais minha esposa e 

eu nao sou mais o seu marido. Que ela tire do rosto as suas prostituic;oes e 

de entre os seios o seu adulterio. Senao, eu a deixarei completamente nua, 

como no dia em que nasceu; farei dela um deserto, a transformarei em terra 

seca, farei que ela morra de sede. Nao terei compaixao de seus filhos, pois 

sao filhos da prostituic;ao (Os 2, 4-6). 

Texto: 

Um amor renovado: agora, sou eu que vou seduzi-la, vou leva-la ao deserto 

e conquistar seu corac;ao. Ai eu lhe devolverei as videiras, e o vale da 

desgrac;a se transformara em porta da esperanc;a. Ai ela vai me responder 

como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. 
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Nesse dia - oraculo de Jave- voce me chamara "meu marido" e nao mais 

"meu idolo" (Os 2,16-22). 

Sub-texto: Fui traido, mas Deus tambem foi traido e perdoou. 

Acao/verbo: Transformar e purificar. 

Texto: 

Quem e sabio, entenda essas coisas; quem e inteligente que as 

compreenda, porque os caminhos de Jave sao retos; os justos caminham 

por eles e os maus neles trope~am (Os 14,1 0). 

Sub-texto: por mais que eu seja tentado nos trope~os, devo me manter no 

caminho reto. 

Acao/verbo: Cair e levantar . 



3.7- PROFETA JONAS 

3.7.a- Jonas• 3.7.b- Jonasb 

3.7.1 - TABUA TEXTO DO PRFETA JONAS: "Engolido por uma baleia, 

permanec;ro tres dias e tres noites no seu ventre; depois venho a 

"PALERMO, C.(1994) 
b PALERMO, C.(1994) 

Nfneve." 
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3.7.2 ·ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JONAS 

Jonas mantem a mao direita segurando o filacterio, a mao esquerda faz um 

gesto de "pare" com a mao espalmada, na dire~ao da diagonal 

media/frente/esquerda. 0 Profeta encara a diagonal cima/frente/direita, 

olhando em dire~ao a face da baleia, projetada na mesma diagonal que se 

encontra aos seus pes, no lado esquerdo. 

- 0 movimento e gestual mas tende ao postural. 

- Ocupa as dire~oes: 

Cima/baixo: plano vertical principal. 

Frente/tras: plano sagital secundario. 

Lado/lado: plano horizontal secundario. 

- Nas tres dire~oes o movimento enfatizado e o de emergir na vertical. 

- A Cinesfera ocupada por Jonas e a area media, mas tem a tendencia a se 

projetar para a area externa. 

·A a~ao basica apresentada e:" pontuar" ou "pressionar." 

- A sensa~ao de movimento apresentada e afundando, emergindo ou 

desmoronando. 



- A atitude congelada em relac;ao aos Fatores do Movimento e: 

Fluencia: permanece latente. 

Espac;o: multifoco. 

Peso: leve ou firme. 

Tempo: Iento ou rapido. 

3.7.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JONAS 

Neste Profeta a combinac;ao possivel dos Fatores e Peso e Espac;o 

dando a qualidade de "dependente" (recem nascido do ventre da baleia), 

aparentemente tendo tido uma vivencia simbi6tica, mas com ganho da 

verticalidade ap6s as provac;oes a que e submetido . 
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Esta combinac;ao associa a estabilidade com a falta de imaginac;ao. No uso 

de suas qualidades exageradas, podera ser convencional ou arbitrario, 

autoritario e estreito de mente. Leveza e multifoco reflete o carater anfibio 

aquatico e atenc;ao flexivel. 

3.7.4- SUB-TEXTO DA Af;AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA JONAS 

Texto geral: 

Deus nao conhece fronteiras. 

Sub-texto geral: Deus esta em todos os lugares. 

As:ao/verbo: Escondido e descoberto. 

Texto: 



A palavra de Jave foi dirigida a Jonas, filho de Amati, ordenando: "Levanta

te e va a Nfnive, a grande cidade, e anuncie ai que a mal dade dela chegou 

ate mim". Jonas partiu, entao, com intenc;ao de escapar da presenc;a de 

Jave, fugindo para Tarsis. Desceu ate Jope e ai encontrou um navio de saida 

para Tarsis. Pegou passagem e embarcou, a fim de ir com eles ate Tarsis .... 

Jave, porem, mandou sobre o mar um vento forte, que provocou uma grande 

tempestade e ondas violentas. E o navio estava a ponto de naufragar .... 

Pegaram Jonas e o jogaram no mar. lmediatamente o mar acalmou a sua 

furia (Jo 1, 1·4-15). 

Texto: 

Jave enviou um peixe bem grande para que engolisse Jonas. E Jonas ficou 

no ventre do peixe tres dias e tres noites. E do ventre do peixe, Jonas dirigiu 

a Jave, seu Deus, a seguinte orac;ao: 

"Na minha angustia invoquei a Jave, e ele me atendeu. Do fundo do abismo 

pedi tua ajuda, e ouviste a minha voz. 

Jogaste-me nas profundezas, no corac;ao do mar, e a torrente me envolveu. 

Passaram sobre mim as tuas ondas e vagas ... (Jo 2, 1-4). 

Sub-texto: Eu recebi uma missao mas nao vou cumprir, fujo, mas fui jogado 

no mar e engolido por um peixe. 

Agilo/verbo: Fugir e implorar. 

Texto: 

E Jonas tornou a pedir a morte, dizendo: "Prefiro morrer do que ficar vivo!" 

Deus perguntou a Jonas: "Esta certo voce ficar com tanta raiva por causa da 

mamoneira? ... voce esta com d6 de uma mamoneira, quao lhe custou 

trabalho, que nao foi voce que a fez crescer, que brotou numa noite e na 
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outra morreu? E eu sera que nao vou ter pena de Ninive, esta cidade enorme, 

onde moram mais de cento e vinte mil pessoas, que nao sabem distinguir a 

direita da esquerda, alem de tantos animals?" (Jo 4, 9-11). 

Sub-texto: Sera que tenho direito a pensar em mim, quando o amor de Jave 

pensa num povo inteiro? 

A\(ilotverbo: Resignar. 
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3.8 • PROFETA JOEL 

3.8.a· Joel• 3.8.b- Joelb 

3.8.1 • TABUA TEXTO DO PROFETA JOEL: "Exponho a Judela qual o mal 

que trarao a terra a lagarta, 0 gafanhoto, 0 brugo e a ferrugem." 

'PALERMO, C(l994) 
'PALERMO, C.(l994) 
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3.8.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JOEL 

Joel segura com a mao direita uma pena sobre o panejamento a frente e 

com a mao esquerda o filacterio sobre a lateral esquerda. A cabec;a esta 

olhando na direc;ao da diagonal lateral/media/esquerda. 

192 

- 0 movimento e postural, na medida em que o tronco tem a tendencia de se 

movimentar na direc;ao da cabec;a fazendo um movimento amplo de rotac;ao. 

- Ocupa as direc;oes: 

Cima/baixo: plano vertical secundario. 

Frente/tras: plano sagital secundario. 

Lado/lado: plano horizontal principal. 

- A direc;ao enfatizada pelo movimento total de Joel e de rotac;ao espiralada, 

envolvendo a dimensao de amplitude . 

- A Cinesfera ocupada por Joel e a area media. 

-A ac;ao basica presentee esvoac;ar, pontuar e socar. 

- A atitude congelada em relac;ao aos Fatores de Movimento: 

Fluencia: peremanece latente. 

Espac;o: focalizado. 

Peso: leve ou firme. 

Tempo: rapido (devido ao panejamento esvoac;ado, indica que o movimento 

foi rapido). 
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- A sensac;ilo de movimento apresentada e de excitac;ilo. 

3.8.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA JOEL 

Os dois Fatores de Movimento destacados silo: Espac;o e Tempo. 

Esta combinac;ilo esta associada a "consciencia pratica", mostra uma 

atitude alerta que como afirma NORTH (1975) "e a atitude interna dominante 

das ac;oes do mfmico." As vezes deriva para a confusilo, paracendo desde 

ambivalente ate extremamante hesitante e se combinac;oes de qualidades 

exageradas silo usadas nestes Fatores. Combina pensamento (E) e intuic;ilo 

(T). 

- Qualidade positiva: 

Atenc;ilo alerta e concentrada. Habilidade para se adaptar rapidamente. 

Estado de alerta em assuntos praticos. Talvez curioso. 

- Qualidade negativa: 

Atenc;ilo definida com agitac;ilo. Precisa considerar algo mais 

demoradamente uma decisilo. Excessivamente impetuoso. Talvez 

intolerante. 

1 3.8.4- SUB-TEXTO DA M;A.o NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA JOEL 

I 

I 

1 Texto qeral: 

I 0 dia do julgamento. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



Sub-texto geral: Prestem aten(_fao, tudo aqui termina, tudo aqui come(_fa. 

Acaotverbo: Chamar aten(_fao e esperar. 

Texto: 

1'14 

Sera dia de trevas e escuridao, dia de nuvens e de negrume. Com o 

escurecer, estende-se sobre os montes urn povo numeroso e forte; diante 

deles vai urn fogo que devora; atras uma chama que queima. Diante deles a 

terra e urn jardim do paraiso; atras dele e urn deserto arrasado. 

- Nada se salva! Avan(_fam como soldados valentes, como guerreiros 

escalam mural has. Cada urn vai no seu caminho sem se desviar da fileira. 

Diante deles , a terra treme e o sol se abala; o sol e a lua se escurecem e as 

estrelas perdem o brilho (Jo 2,1·11). 

Sub-texto: Sou urn contador de hist6rias, eu anuncio o "terrivel dia de Jave." 

Accaotverbo: Contar, falar e anunciar. 

Texto: 

0 dom do espirito: Depois disso, derramarei o meu espirito sobre todos os 

viventes, e os filhos e filhas de voces se tornarao Profetas; entre voces, os 

velhos terao sonhos e os jovens terao visoes! Nesses dias ate sobre os 

escravos e escravas derramarei o meu espirito! Farei prodigios no ceu e na 

terra: sangue, fogo e colunas de fuma(_fa. 0 sol vai se mudar em trevas e a 

lua em sangue (Jo 3,1-4). 

Sub-texto: Todos terao o dom que eu tenho: 0 poder sobre a natureza e a 

profecia. 

Accaotverbo: Alertar, saber e enxergar. 



• 
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3.9 • PROFETA AM6S 

3.9.a- Am6s• 3.9.b- Am6sb 

3.9.1 • TABUA TEXTO DO PROFETA AM6S: "Primeiramente pastor,tornando

me depois profeta, anuncio os julzos de Deus contra as vacas gordas 

e os chefes de Israel." 

'PALERMO, C(l994) 
b PALERMO, C(1994) 



• 
• 
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3.9.2 -ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA AMOS 

Amos esboga um gesto com a mao direita de segurar ou pedir na diagonal 

frente/media/frente, o cotovelo permanece proximo ao tronco, enquanto a 

mao esquerda segura o filacterio junto ao corpo na lateral esquerda. 

- 0 movimento e gestual, na medida em que o centro do corpo permanece 

inalterado . 

- Ocupa as diregoes: 

Cima/baixo: plano vertical secundario . 

Frente/tras: plano sagital principal . 

Lado/lado: plano horizontal secundario . 

- A diregio enfatizada pelo gesto da mao e das pernas e frente/tras, dando 

enfase a dimensio de profundidade . 

- A Cinesfera ocupada por Amos e a area media . 

- A postura geral expressa a sensagio de movimento de afundando, 

placidez e tranquilidade . 

- A agio basica apresentada e deslizar . 



- A atitude congelada em rela~ao aos Fatores de Movimento e: 

Fluencia: permanece latente. 

Espa~o: focado ou multifocado. 

Peso: leve. 

Tempo: Iento. 

3.9.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA AM6S 

Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Espa~o e Tempo. 

Esta combina~ao tern aver com a aten~ao prestada eo estilo pessoal na 

tomada de decisoes . 

- Qualidade positiva: 

1'11 

Aten~ao mantida num objetivo definido. Capacidade para se manter atento 

numa tarefa claramente delimitada. 

- Qualidade negativa: 

Segura longamente a aten~ao mantendo-se preso a muitos pontos de vista. 

Pode parecer pegui~oso, pegajoso e com uma falta de urgencia para 

resolver qualquer assunto. Falta agilidade mental ante demandas por 

decisoes. Considera~ao exagerada sobre pontos nao delimitados. 

3.9.4- SUB-TEXTO DA Af;AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA AM6S 

Texto qeral: 



Contra a injustic;a social. 

Sub-texto geral: Eu brigo pela justic;a. 

Ac;:aotverbo: Golpear. 

Texto: 

198 

Escutem estas palavras, vacas de Basil, que moram no monte de Samaria: 

voces que oprimem os fracos, maltratam os necessitados, e dizem a seus 

maridos: "tragam algo para beber." 0 Senhor Jave jura por sua santidade 

que para voces ha de chegar o dia em que serao carregadas com ganchos e 

seus filhos em arpoes. Terao que passar, uma atras da outra, pela brecha da 

muralha, e para o Hermom serao levadas - oraculo de Jave (Am 4, 1-3). 

Texto: Escutem aqui, exploradores do necessitado, opressores dos pobres 

do pais! Voces ficam maquinando: "Quando vai passar a festa da lua nova, 

para podermos por a venda o nosso trigo? Quando vai passar o sabado, 

para abrirmos o armazem, para diminuir as medidas, aumentar o peso e 

viciar a balanc;a, para comprar os fracos por dinheiro, o necessitado por um 

par de sandalias, e vender o refugo do trigo? (Am 8,4-6). 

Sub-texto : Acuso os que me ouvem. 

Ac;:ao/Verbo: Apontar. 

Texto: 

Dias vi rio nos quais aquele que estiver arando vai encontrar-se com quem 

estiver col hen do, e quem estiver esmagando a uva com quem estiver 

semeando. As montanhas vao destilar vinho novo, que escorrera pelas 

colinas ... (Am 9, 13). 

Sub-texto: Eu tambem anuncio coisas boas e prazerosas, para aqueles que 

cuidem de que assim seja. 

Ac;:ao/Verbo: Plantar, semear, arar, colher e cuidar. 



3.10 - PROFETA NAUM 

3.1 o.a- Naum• 

3.10.1- TABUA TEXTO DO PROFETA NAUM: "Exponho que castigo espera 

Ninive pecadora: declaro que a Assiria sera completamente 

subvertida." 

'PALERMO, C.(l994) 
b PALERMO, C.)l994) 



• 
• 
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3.10.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA NAUM 

Naum segura com a mao esquerda o panejamento a frente do corpo e com 

a mao direita segura o filacterio na lateraL 0 centro de leveza do tronco esta 

deslocado para a lateral direita, acarretando uma sensagao de desequilibrio 

na postura geral do corpo. 

- 0 movimento e postural na medida em que ha uma tendencia de 

deslocagao do eixo do tronco. 

- Ocupa as diregoes: 

Cima/baixo: plano vertical secundario. 

Frente/tras: plano sagital principal. 

Lado/lado: plano horizontal secundario. 

- Nas tres diregoes a tendencia do movimento e invadir o plano sagital com 

o gesto e o plano lateral e horizontal com o tronco. 

-A Cinesfera ocupada por Naum e a area interna, tendendo para a media. 

-A agao basica apresentada e torcer, flutuar e pressionar. 

-A atitude congeiada em relagao aos Fatores de Movimento: 

Fluencia: permanece latente. 

Espago: multifocado . 

Peso: leve ou firme. 

Tempo: Iento. 
~ 
I 

-A sensagao de movimento e de desequilibrio, desanimo e relaxamento. 
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3.10.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVJMENTO DO PROFETA NAUM 

Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Peso e Fluencia. 

Esta combinagao esta associada a uma atitude interns menos consciente, 

onirica. Dependendo da intensidade e frequencia no uso das qualidades, as 

ag6es terao caracteristicas positivas (criatividade) ou negativas (restrigao). 

Combina emogao (F) e sensagao (P). 

- Qualidade positiva: 

Fluencia limitada com firmeza de intengao. Relag6es pessoais de 

progressao intensa mas cautelosa. Cauteloso. Pode indicar persistencia em 

conseguir uma relagao tida como dificil. 

- Qualidade negativa: 

Fluencia exageradamente limitada com firmeza de intengao. Restrito e 

resistente nos seus relacionamentos, tanto com pessoas como com as 

coisas que empreende. Responde as situag6es como se tivesse medo, mas 

e excesso de cautela. 

3.10.4- SUB-TEXTO DA Af:;AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA NAUM 

Texto geral: 

A ruina do opressor. 

Sub-texto: 0 que esta Ia em cima vai cair. 



Acao/verbo: Subir, descer e aplastar. 

Texto: 

Jave e um Deus ciumento e vingador! Jave e vingador e sabe enfurecer-se. 

Jave se vinga de seus adversilrios e e rancoroso para com seus inimigos. 

Jave e Iento para a ira e muito poderoso, mas nao deixa niguem sem 

castigo. Borrasca e tempestade fazem o caminho dele; as nuvens sao a 

poeira de seus passos (Na 1, 1-3). 

Texto: ... E se um dia eu fiz voce sofrer, nunca mais o afligirei. Agora eu vou 

quebrar a canga que pesava em seus ombros e arrebentar com as suas 

pris6es (Na 1, 12-13). 

Sub-texto: Para os opressores tudo sera luto e lamentac;ao; para os 

oprimidos, a destruic;ao e principia de libertac;ao, de festa, alegria e 

restaurac;ao. Eu sou oprimido mas vou me libertar. Sai o sol ap6s noites de 

trevas. 

Acao/verbo: Circular entre o movimento de peso leve e firme no tempo Iento. 

Libertar e expandir (nao opressao). 



3.11- PROFETA HABACUC 

3. 11.a- Habacuc• 3.11.b- Habacucb 

3.11.1 - TABUA TEXTO DO PRFETA HABACUC: "0 Babilonia, Babilonia,eu te 

arguo, 6 tirano da Caldeia; mas a ti, 6 Deus benigno, eu salmodiarei." 

'PALERMO, C.(l994) 

b PALElUv:!O, C.(l994) 



3.11.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA HABACUC 

Habacuc segura o filacterio na sua mao lateral direita e o brac;o esquerdo 

encontra-se estendido em direc;ao ao ceu, se projetando na diagonal 

lateral/esquerda/cima. A cabec;a inclinada dirige o foco a direc;ao oposta do 

brac;o levantado, diagonal lateral/direita/baixa. 

- A tendencia do movimento e postural na medida em que o tronco esta 

envolvido como um todo na atitude do Profeta. 

- Ocupa as direc;6es: 

Cima/baixo: plano vertical principal. 

Frente/tras: plano sagital secundario . 

Lado/lado: plano horizontal secundario. 

- Nas tres direc;oes o movimento enfatizado e na vertical principalmente, e na 

horizontal, sendo que na sagital nao ocorre nenhuma projec;ao. Desta forma 

as dimensoes ocupadas sao a de comprimento e amplitude. 

-A Cinesfera ocupada por Habacuc e a area externa. 

-A ac;ao basica presente e talhar e torcer. 

-A atitude congelada em relac;ao aos Fatores de Movimento e: 

Fluencia: permanece latente. 

Espac;o: multifocos. 

Peso: firme. 

Tempo: rapido ou Iento. 



- A sensa~ao de movimento e desmoronando, juntamente com a tendencia 

de movimento de expansiio e oposil;:ao do corpo em duas diagonais, 

cruzadas em forma de x. 

3.11.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA 

HABACUC 

Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Espa~o e Peso. 

Esta combina~iio estill relacionada com a caracteristica de estabilidade e a 

falta de imagina~iio. No uso de suas qualidades exageradas, podera ser 

convencional ou arbitrario, autoritario e estreito de mente. No uso efetivo de 

suas qualidades sera seguro e receptivo. Esta combina~iio usada em 

exagero pode levar a uma personalidade vaga e ambivalente, que defende

se com atitudes autoritariasa e irracionais. 

- Qualidade positiva: 

Aten~ao extensa em redor. Eficaz concentra~ao em todos os aspectos do 

problema. Capacidade explorat6ria de forte concentra~ao. 

- Qualidade negativa: 

Aten~ao ligada ao exterior com firmeza. lntensidade no exame de muitos 

pontos ao mesmo tempo. Pode ser suspeitoso, se ha firmeza e multifoco 

exagerado, podera ter caracteristicas paran6ides. Niio confia, exacerba nas 

rea~oes mas niio se abandona na percep~ao do todo (falta Fluencia). 



3.11.4 - SU 8-TEXTO DA Af;AO NO TEXTO BiBLICO DO PROFETA HABACUC 

Texto geral: 

0 justo vivera por sua fidelidade. 

Sub-texto geral: Eu sou fiel. Portanto sou justo. 

Acaotverbo: Ficar firme e repetitive 

Texto: 

Oraculo que o Profeta Habacuc recebeu em visao. 

"Deus nao ve a injustic;a?- Ate quando, Jave, vou pedir socorro, sem que 

me escutes? Ate quando clamarei a ti: Violencia! Sem que tu me tragas a 

salvac;ao? Porque me fazes ver o crime e contemplar as injustic;as? 

Opessao e violencia estao a minha frente; surgem processes e levantam-se 

rixas. Por isso a lei perde a forc;a e o direito nunca aparece. 0 impio cerca o 

justo eo direito aparece distorcido" (Ha 1 ,1-4). 

Sub-texto: Nao quero ver quando vejo a injustic;a. Porque Jave nao me salva 

desta vioh~ncia. 

Acao-verbo: Nao querer ver e tam par os olhos. 

Texto: 

A resposta definitiva - Vou ficar de guarda, em pe sobre a muralha; 

vou ficar espiando para perceber o que Jave vai me falar, para ver como vai 

responder a queixa que eu fiz. Entao Jave me respondeu: " Escreve esta 

visao, grava com clareza em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. E 

uma visao sobre um tempo determinado, fala em um prazo e nao vai 

decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ela vira e nao atrasara. 
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Quem nao e correto vai morrer, enquanto o justo vivera por sua fidelidade" 

(Ha 2, 1-4). 

Sub-texto: Fico alerta esperando. 

Acao/Verbo: Alertar e prestar atengao. 

Texto: 

Ainda que a figueira nao brote e nao haja fruto na parreira; ainda que a 

oliveira negue seu fruto e o campo nao produza colheita; ainda que as 

ovelhas desaparec;am do curral e nao haja gado nos estabulos, eu me 

alegrarei em Jave e exultarei em Deus, meu Salvador. 

Meu Senhor Jave e a minha forc;a, ele me da pes de gazela e me faz caminhar 

pelas alturas (Ha 3,17-19). 

Sub-texto: Se o que espero nao vern nao cairei junto, ficarei no alto. 

Acaotverbo: Equilibrar-se e estar suspenso. 



3.12· PROFETA ABDIAS 

3.12.a- Abdias• 3.12.b- Abdiasb 

3.12.1 - TABUA TEXTO DO PROFETA ABDIAS: "Eu vos arguo, lndumeus e 

Gentios. Anuncio-vos e vos prevejo pranto e destrui~ao." 

'PALERMO, C(l994) 
b PALERMO, C(1994) 



3.12.2- ANALISE DESCRITIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA ABDIAS 

Abdias apresenta o bra~o direito elevado acima da cabe~a, com o dedo 

indicador apontando para o ceu, na diagonal cima/alto/cima. 

0 bra~o esquerdo encontra-se sobre sua lateral segurando o filacterio. 

- 0 movimento e gestual na medida em que o centro do corpo niio esta 

envolvido. 

- Ocupa as dire~oes: 

Cima/baixo: plano vertical principal. 

Frente/tras: plano sagital secundilrio. 

Lado/lado: plano horizontal secundilrio. 

- A Cinesfera ocupada e na area externa. 

- Nas tres dire~6es o movimento enfatizado e na dimensiio de comprimento. 

-A a~iio bilsica apresentada e de pressionar ou deslizar. 

- A atitude congelada em rela~ao aos Fatores de Movimento: 

Fluencia: permanece latente. 

Espa~o: focalizado. 

Peso: leve ou firme. 

Tempo: Iento. 
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- A sensac;ao de movimento apresentada na estatua e de quieta euforia, 

compietude e vibrante expansao, onde a finalidade e fazer medlar o espac;o 

entre o ceu e a terra. A projec;ao para o espago infinito parece indicar que o 

homem pode se aproximar do divino nas alturas. 

3.12.3- ANALISE INTERPRETATIVA DO MOVIMENTO DO PROFETA ABDIAS 

Os dois Fatores de Movimento destacados sao: Fluencia e Tempo, 

alternados com Peso e Tempo. 

A primeira combinac;ao tem como principal caracteristica a mobilidade, 

adaptabilidade e variac;ao. Assim como a segunda esta associada com 

experiencias ritmicas. 

A primeira e associada com o tipo de reagao as mudanc;as. Lida com as 

decis6es influenciadas pelos sentimentos. Revela atitudes onde e 

dominante o efeito dramatico. Desenvolvendo a habilidade de ser preciso 

na decisao de situag6es imprevistas ou de urgencia e a habilidade de ser 

control ado e calmo na manutengao de uma decisao tom ada. 

- Qualidade positiva: 

Fluencia livre e rapida. Espontaneo de vivacidade desobstruida. 

Extrovertido. Entusiasmo pela agao. 

- Qualidade negativa: 



Flutimcia livre e extremamente apressado. Agitado e instavel. Descontrole 

emocional e tendencia a tomar decis6es imprevisiveis no plano afetivo . 

Pode ser intolerante. Sobre-excitado. 

3.12.4- SUB-TEXTO DA A9A.0 NO TEXTO BiBUCO DO PRFETA ABDIAS 

Texto geral: 

Contra a falta de solidariedade. 

Sub-texto geral: Reprovo a falta de solidariedade e convoco a uniao. 

Aciiotverbo: Reunir e arrebatar. 

Texto: 

~ll 

Os moradores do Negueb serao donos da montanha de Esau e os da 

planicie serao donos da Filisteia. Ocuparao o territ6rio de Efraim e da 

Samaria; Benjamim ocupara o territ6rlo de Galaad. Os exilados da casa de 

Israel ocuparao o que pertenceu aos cananeus ate Sarepta; os exilados de 

Jerusahflm, que estao em Safarad, vao ocupar as cidades do Negueb. 

Vitoriosos, eles subirao a montanha de Siao, para dai governar a montanha 

de Esau. Eo reino pertencera a Jave (Ab 19-21). 

Sub-texto: Vamos nos unlr pois o nosso povo sera o escolhido. 

Acaotverbo: Convocar. 



APENDICE4 



4.- ATITUDES INTERNAS OU COMBINA<;:OES DE DOIS FATORES 

4.1- PESO - FLUENCIA 

Sonhador, onirico. 

Peso e Fluencia indica o cstado oposto de Espa~;o e Tempo (aten~;ao e decisao) 

Combina~;ao associada a uma atitude interna mcnos consciente, onirica, criativa nas 

suas qualidades negativas. Quer dizer, dependendo da intensidade e frequencia no uso 

das qualidades, as a~;oes terao caracteristicas positivas (criativo) ou negativas 

(restrito). 

Combina estados emocionais (l<luencia) com a diniimica das sensa~;iies (Peso) e exclue 

pensamento (Espa~;o) e intui~;ao (Tempo). Tern aver com a for~;a ou impulso vital em 

conexao com os sentimentos. 

4.2- ESPM,::o- TEMPO 

Alcrta, acordado. 

Espa~o c Tempo indica o estado oposto ao Peso e Fluencia (sensa..;ao e precisiio). 
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Esta combi nac,;iio esta associ ada a consciencia pratica, a atitude. Desperta que 

frequentcmcnte c a atitude intcrna dominante das a-.;oes do mimico. Pode tambcm ser 

confuso, hesitante e ambivalente e se combina com as qualidades ncgativas dos 

fat orcs. 

Combina pensamento (Espa15o) e intui15iio (Tempo) e exclue sentimentos emocionais 

(Fluencia) e sensa-.;iio (Peso). Tern a ver com a atcn-.;ao prestada e o estilo pessoal na 

tomada de decisoes. 

4.3 - PESO - TEMPO 

Ritmico, tehirico, ligadoa terra. 

Peso e Tempo indica o estado oposto de Espa-.;o e Fluencia (aten-.;ao e precisiio). 

Esta combina-.;iio esta associada com experiencias ritmicas. Por exemplo, dan-.;as 

folcloricas, tchiricas, muito conectadas com a terra. Tambcm e uma das qualidades 

dominantes das danc,;as negras. Expressa o mais materialista e o menos onirico, nem 

por isso mcnos sensfvel. Nas suas qualidades negativas podera ser frngil ou rude nas 

decisoes ou obstinado ou frugaz nas inten-.;oes. 

Combina sensac,;ao (Peso) c intui.,;iio (Tempo) e exclue pensamento (Espa.,;o) e 

senti men to (Fluencia). Tern a ver com as decisocs do tipo visceral. 

4.4- ESPA<;:O- FLUENCIA 

Visiomilio, remoto. 
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Espat;o e Hucncia indica o estado oposto de Peso e Tempo (sensat;iio e intuit;iio). 

Esta combinat;iio esta associada com ideias pouco praticas, remotas, niio materialistas. 

Pode estar ligada mais ao pensamento abstrato, do que ao concreto. Esta relacionada 

com as coisas externas (espat;o) e com o relacionamento com as coisas e as pessoas 

(J;lucncia). E uma das atitudes dominantes do ballet classico. 

Combina sentimento (Hucncia) e pensamento (Espa.,;o) e exclue intui.,;iio (Tempo) e 

sensa.,;iio (Peso). Tern aver com a habilidade de planejar urn projeto futuro, fazer urn 

mental, manter ou desenvolver uma ideia. Desenvolve a imagina.,;iio criativa. 

4.5- PESO- ESPA~O 

Estabilidade. 

Peso e Espa.,;o indica estado oposto de Flucncia e Tempo (sentido e intuit;iio). 

Esta combinat;iio esta associada com a falta de imaginat;iio e com estabilidade. No uso 

de suas qualidades exageradas, podera ser convencional ou arbitraria, autoritaria e 

estreita de mente. No uso efetivo das suas qualidades sera segura e receptiva. Indica a 

qualidade dominante no lider. Tambem e uma das qualidades dominantes nas da01;as 

dos Indios americanos. Leveza e multifoco reflete a sensibilidade da aten.,;ao flexive! ou 

ao red or. Esta mesma combina.,;ao usada em exagero caracteriza a personalidade vaga 

e ambivalente. 

Combina sensat;iio (Peso) e pensamento(Espa.,;o) e exclue intui.,;iio (Tempo) e 

sentimento (Fiuencia). Tem a ver com a llabilidade de se situar numa situa~,;iio 

objetiva, e tmnsmite inalterabilidade. 
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4.6 • FLUENCIA - TEMPO 

Mobilidade, adaptabilidade. 

Fluencia e Tempo indica o estado oposto de Peso e Espa~;o (sensa~;ao e pensamento ). 

Esta combina~;ao e associada principalmente com mudan~;as e a atitude em respoata a 

isso. Normalmente e associada com adaptabilidade, mobilidade e varia~;ao. E e tida 

como uma atitude menos consciente porque lida com decisoes tomadas baseadas nos 

sentimentos exclnindo a aten~;ao e pensamento (Espa~;o). Lida com os relacionamentos 

intuitivamente excluindo a inten~;ao e sensa-;ao (Peso). Revcla uma das atitudes 

dominantes da dan.,;a com efeito dramatico. Desenvolve a habilidade de ser preciso na 

decisao de situa..;oes imprevistas ou de urgencia e a habilidade de ser controlada e 

calma na manutem;ao de uma decisiio tomada. 

FONTE: NORTH, M. - Personality ascesment through movement. Boston: Plays 

Inc., 1975. 



"' 
APENDICE5 



' 
' 
' 

PROJETO DO FILME PROFETAS EM MOVIMENT0
1 

1 
FOTOS: PALE~'iO, C, ( 1994) 
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5.2.1 ARGUMENTO E SINOPSE 

l.a- Sinopse 

0 presente projeto, denominado Profetas em Movimento, objetiva a realiza<;iio de urn filme que se 

baseia no resgate da especificidade das esculturas barrocas do Aleijadinho e na cria<;iio coreografica do 

espetaculo de dan<;a moderna fundamentado na vida e obra dos Profetas. 

A intera<;iio das imagens dos doze Proietas do Aleijadinho, em Congonhas do Campo (M.G.) 

mescladas com espetaculo de dan<;a, criado a partir dos movimentos que se depreendem da 

gestualidade dessas esculturas e dos mitos dos protetas constitui uma nova visiio, imbricada por 

elementos das linguagens do filme, da escultura e da dan<;a. 

Ressalta-se que o interesse em divulgar o conjunto escult6rico e reler via coreografia dan<;ada a obra do 

Aleijadinho em Congonhas nao tern urn carater de documentario regional ou local, e sim o de valori7M 

urn acervo nacional, de relevante importancia, na medida em que o conjunto dos Protetas foi 

considerado patrimonio da hurnanidade pela ONU (Organiza<;ao das Na.;oes Unida~). Desta forma o 

presente projeto se preocupa com vfuias leituras, para alem do mero registro. Pretende-se mostrar em 

filme urn patrimonio que alem de nacional e universal, contextualizado nas Minas Gerais do "ouro ao 

ferro", na comunidade onde este patrimonio vive e revive hoje. Serii.o intercalados depoimentos 

condensados de urn turista, daquele morador, de artista da cidade que todo ano recria figurinos sacros 

da "Paixii.o", do escultor popular que produz pequenas capias dos Profetas em pedra sabao, da mendiga 

que discursa para as estatuas. 

Tendo como fio condutor do filme o espetaculo de dan<;a moderna criado especialmente para este 

projeto, a edi<;iio sera arrematada com algumas cenas da congada, manitesta<;iio folcl6rica 
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quatrocentcmiria dan<;:ada nas ruas pelos "pretos, pobres, mendigos c alcijados," os profetas verdadeiros 

de Congonhas
2 

• 

Esta proposta nasceu do desenvolvirnento de uma tese de mestrado em fase de conclusiio pela bailarina 

que apresentani o espetaculo coregrafico neste projeto, e cujo objetivo principal e reler a obra do 

Aleijadinho atraves da dan<;:a que emana da gestualidade dos doze Profetas. Contamos com o apoio do 

Departamento de Multirneios do Instituto de Artes da UNICAMP, que, cedera equipamentos de 

cinema e som para o presente projeto. Tambem contaremos com o apoio do Centro de Comunica<;:iio 

da UNICAMP, que cedeni equipamentos para a edi<;:iio do filme. 

l.b- A Guisa de Argumento 

Antonio Francisco Lisboa (1730-1814) conhecido como ALeijadinho, e urn dos grandes nomes da arte 

do pais. Entre os seus varios trabalhos destacam-se as doze esculturas dos Profetas, talhadas em pedra 

sabao, no adro do Santuano do Senhor Born Jesus do Matozinho, em Congonhas do Campo. E as 

sessenta e seis esculturas em cedro pintado, tamanho natural, agrupadas em seis capelas circunvizinhas: 

"os Passos do Senhor". Segundo Germain Bazin, ex-conservador do museu do Louvre, o conjunto dos 

Profeta~ no adro de Congonhas" constitui urn dos pontos mai~ be los da terra". 

Ao escupir estas obras Aleijadinho irnprirniu uma interpreta<;:ao particular que irnplica em diferentes 

niveis de aproxima<;:iio e frui<;:iio, atraves de formas, aderes:os, linhas, figurinos, posturas e expres&)es. 0 

mestre consolida o estilo barroco mineiro, que toge dos padriies estritos das ordens religiosas sediada~ 

na Europa e instaura urn estilo brasileiro, mulato, sofrido e delirante, o barroco espiral das volutas que 

sobem aos ceus, a transcendencia do homem torturado em extase eterno, dividido entre Deus e o Diabo 

de maos dadas na terra do ouro. 

2 
Poema de Carlos Brandao in: "Objetos do Dia", Editora Oriente. Goias, 1976, p. 53. 
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Filho de arquitcto portugues e de escrava negra, Aleija<.linho rompeu com os canones do harroco 

europeu e fez a arquitetura, como cenario arquitetonico, sutxmtinar-se as esculturas dos profetas. Elas 

estiio distnbuidas em tres diferentes pianos pelo adro, de maneira a ordenar suas posturas 

simetricamente em rela<;iio ao eixo central da composi<;iio, exigindo do observador "atos de inven<;ao" 

para a leitura e interpreta<;iio da obra. 

Para as Minas das Geraes confluiu toda especie de gente, interessada no ouro e seus comercios. Em 

fins do seculo XVIII cerca de cern mil almas de negros ali se contavam; e mais outras de brancos, e 

indios a servi<;o dos pautistas, e portugueses querendo cobrar o quinto estipulado como imposto a 

coroa. Frequentes revoltas, quilomtx,s, motins, conjuras, t'esconjuros, confabula<;oes, inconfidencias. 

Tiradentes foi ent[1fcado em 1792. Aleijadinho come<;a a esculpir o monumento de O.mgonhas em 

1796, quatro anos ap6s a fatidica forca. Mulato, niio poderia fazer ouvidos moucos aos sons da clubata 

e pelourinhos. Dai talvez a dolorosa expressiio dos seus cristos torturados, tavez a escolha que fez por 

certos profetas "menores", como Ozeias que se casa com a mulher adultera e a mando de Jeova com 

ela gera tres filhos; como Jonas pescador e turriio, invectivando da barriga da baleia; como Amos, o 

lavrador que profetiza "quem esta colhendo vai encontrar quem semeia". Dai talvez a interpreta<;iio de 

lzolde Venturelli, autora de uma tese instigante (ja concluida): em cada Profeta, Aleijadinho teria 

querido figurar urn inconfidente. E na extrema esquerda (do Adro) se posiciona o Profeta Abdias, 

pregando a umao dos fracos contra o forte. 

Cada uma dessas estatuas tern seu estilo especffico, no qual o personagem representado mantcm a sua 

pr6pria thla gestual. Mas apesar dessa independencia no espa<;:o representativo e ate mesmo no espaco 

ffsico, elas apresentam entre si urn dialogo corporal atraves de posturas que mostram oposi<;oes e 

correspondencia. Formam uma unidade integrada, na qual a dan<;a se inspira para materializar uma 

releitura, compondo urn espetaculo que diz os Profetas do Aleijadinho numa coreografia de dan<;a 

modema. 
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0 interjogo te6rico-pnitico utilizado na pesquisa de dan<;a, baseada nos metodos de Laban, a cria uma 

difcrcncia<;ao das diniimicas de movimento expressivt), relativas a cada personagem-profeta. Para 

atingir este objetivo e utilizada uma nova sistematiza<;iio de tecnicas e processos de composi<;iio 

coreognilica, que ultrapassa a subjetividade do artista criador e atinge urn metodo de cria<;iio 

integrando o reflexivo eo espontiineo. 

A cria<;ao do espetaculo de dan<;a esta pronta, seguidos que foram os metodos e passos acima 

descritos. Pronta e ensaiada, com figurinos e adere<;os adrede preparados. Pretende-se, com o auxilio 

solicitado, a produ<;iio do filme com registro do espetaculo dan<;ado no Adro de Born Jesus do 

Matozinho em Omgonhas e que sera editado altemando-se imagens da dan<;a com imagens das 

escultura~ dos Profetas. Seriio intercaladas algumas cenas da congada, manilesta<;iio de origem afro

brasileira dan<;ada ha mais de 400 anos pelos populares, e caracteristica tambem daquela regiiio. A 

inser<;ao visa contextualizar "Os Profetas em Movimento" na comunidade onde nasceu o conjunto 

arquitet6nico, com a realidade em que ele foi produzido e com a sociedade que convive no cotidiano 

com as estatuas em pe e pedra. 

E na simbiose da escultura com a dans;a, expressa em video, que se apresenta este projeto, abarcando 

diferentes linguagens artisticas, compondo urn produto onde se institui urn permanente dialogo entre os 

suportes. 0 filme articulara urn t(Jrmato que congrega essas manifestas;6es e traz novos elementos para 

a leitura de urn dos mais importantes artistas brasileiros. Este projeto encontra urn caminho que permite 

o estabelecimento de processos, sugerindo novos metodos de eria<;iio, diretamente vinculados a 

observa<;iio e transposi<;iio de obras estaticas para o movimento da dans;a eo "timing" do filme. 

0 filme "Protetas em Movimento" niio pretende ser apenas urn registro de manilesta.;6es artisticas, mas 

uma cria<;iio que mantenha urn malogo entre elas, resultando em uma terceira linguagem criativa, que 

vai propiciar urn produto final com caracteristicas do documentario/fic<;iio e do filme mediador estetico. 

Imagens das estatuas; da coreografia dan.;ada, a popular e a modema com sua interpreta<;iio 

cenografica e gestual; da fala de algum guia, de urn turista, de outro morador, daquele personagem da 
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cidade: tcremns uma amostragem da insen;iio diniimica da obra de arte no cotidiano e niio urn mero 

registro meciinico do conjunto de obra~ esculpidas. Trata-se de uma experiencia estetica de imagens 

interligada~. pontuadas pela trilha sonora exclusivamcnte composta para coreografia dan,;;ada, que neste 

trabalho ocupani urn Iugar fundamental. A pesquisa de instrumentos e timbres que contenham vfnculos 

com os personagens Profetas faz com que a composi,;;iio considere varios elementos da musicalidade do 

barroco mineiro, passando por ritmos brasileiros atuais. 

0 tilme sera realiz.ado com equipamentos profissionais ciimara Eclair Blimpada e gravador NagraiV e 

contara com efeitos digitais de p6s produ,;;iio. Trabalhara processos formativos possibilitados pela 

maquina, de maneira a esculpir urn produto novo, ba~ado no fato fisico das estatuas, nas leituras da 

popula,;;iio local e na coreografia. A interpreta,;;iio oferecida pela danc;a, pela trilha sonora e pelo 

tormato a ser adotado no tilme permitira a quebra de fronteiras entre as diferentes formas expressivas, 

introduzindo uma interven,;;iio mediadora para a compreensiio da obra. 0 nfvel concreto da materia 

esculpida e da coreografia aplicada nos remetera a urn outro nivel: o das abstrac;oes e da visiio de 

sfntese que manteriio urn dialogo, permitindo estabelecer elos entre diferentes tormas artisticas. 
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5.2- ROTEIRO 

"PROFETAS EM MOVIMENTO" 

ROTEIRO 

16mm, cor,± 30 minutos 

(trata-se de urn documentano/fic<;iio, urn filme mediador estetico entre varias linguagens artfsticas, 

portanto cste roteiro podera ser fleXIbilizado no decorrer de filmagem e edi<;iio) 

Loca<;6es: todas em Congonhas do Campo, MG 

Imagem 

. ext., dia, luz de 6 da manhii, cfunara do 

ponto de vista do profeta Daniel. 

Panoramica da cidade de Congonhas 

envolta em nehlina, morros, fuma<;as. 

int., dia, plano proximo de uma j6ia de 

ouro (coroa ou hrinco de irnagem sacra) ou 

entalhe dourado de urn pulpito, zoom 

fechado num dourado brilho brilhoso, que 

Audio 

Acordes da musica "Paula e Beheto" de 

Milton Nascimento com seu coro infantil 

sem letra, e off do poema: 

" Doze profetas em pe, em pedra, 

protegem a cidade de perder-se: 



em clCito se funde em 

ext., dia, reflexo do sol brilhando num 

detalhe de morro ou numa tolha de grama, 

de forma que ambos os brilhos fundam-se 

nums6, e 

. worn out de brilho de morro ou relva para 

deseri<;:iio de conjunto de imagens dos 

Protetas, aillda do ponto de vista de Daniel, 

do alto do adro . 

. ext., dia, geral passa ao alto para deseri<;:i'[o 

sucinta do adro dos profetas visto de bmxo 

e 

. ext., dia, deseri<;:iio das seis eapelas com os 

Passos de Senhor, int. dia, alguns closes 

rapidos detalhando imagens nas capclas 

como a dcsta<;atez do rosto de Judas, 

olhares distantes de Cristo, esgares iri\nicos 

dos soldados romanos, o soldado "terceiro 

mundo" sem capacete, os eseravos na Santa 

Ceia (inova<;:i'[o do Aleijadinho ), os anjos 

barroqufssimos do Oilice de Amargura, 

Jesus segurando a orelha cortada do 

soldado romano (referenda a doen<;a que 

consumia o eseultor?), fecha no ultimo 

Pa'ISO na ca!Je<;a de Jesus reclinada para 

tnis, morto. 
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de ser cidade antiga e santuario 

de passar-se no tempo a siderurgica 

onde se malha o ferro e a ferradura 

onde se encerra o ciclo de seu ouro, 

a sete chaves sob a fechadura". 

Letreiros: obra do eseultor Aleijadinho 

(1796) em Congonhas do Campo, MG: 

patrimi\nio universal da humanidade. 

Arranjo da musica "C:ilice", de Chico 

Buarque. 



. efeitn especial desfoca rosto de Jesus e 

introduz letreiros em caracteres que lem

bram o estilo barroco: 

"das cidades, vilas, reci\ncavos c serti\es do 

Brasil vao brancos, pardos e prctos 

e muitos fndios de que os paulistas se 

servem. 

A mistura e de toda a condi<;iio de pessoas: 

homens e mulheres; mo<;os e velhos pobres 

e ricos; nobres e plebeus secuhl.res, 

clerigos e religiosos de diversos institutos 

muitos dos quais niio tern no Brasil 

nem convento nem casa". 

Antonil, escrito em 1711. 

ext., dia, camara que desfocou rosto de 

Jesus lentamente foca rosto da bailarina que 

a partir daqui dan<;arfi a coreografia 

especffica de cada Profeta, no gramado 

entre as capelas ou no adro da igreja. Cada 

coreografia, entremeada por irnagens clas 

estatuas nao excedera o tempo de 2 min. 

Teremos doze tripes de madeira 

espalhados pela loca<;iio, todos cobertos por 

mantos cinza, e em cada urn estarao os 

adere<;os correspondentes a cada Profeta. A 

camara podeni mostrar quando a bailarina 

se aproxirna de algum tripe, pega os 
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musica "A Matan<;a do Porco", de Wagner 

Tiso ate final dos letrciros 

a partir daqui, trilha com musica composta 

especialmente para cada profeta. Musica de 

fundo, texto em oft: "da santidade de Deus 

sabia Isaias, por que urn dos serafins voou 

ate Ele levando nas miios uma brasa e com 

ela tocou-lhe os hl.bios. E aquele que ja era 

profeta respondeu que eu endure<;o o rosto 

como pedra porque sei que nao vou me 

sentir fracassado". 



adcnx;os e se orna para executar a 

coreogratia. Bailarina se movimenta 

livremente por toda a loca~o sempre, e 

dan<;a agora coreografia de Isaias. Corta 

para escultura de Isaias. 

ext., clia, camera mostra bailarina 

dan;;ando a coreografia correspondente a 

Jeremias. lmagens entremeadas as da 

escultura Jeremias 

. ext., dia, camera detalha adere;;os de 

Baruc, bailarina dan<;ando Baruc, estatua de 

Baruc 

. ext., dia, bailarina dan<;ando Ezequiel, 

tomadas da estatua de Ezequiel 
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off: "Deus estendeu a mao e co!ocou suas 

palavras na boca de Jeremias. Que tivesse 

coragem, porque o momento era de 

arrancar e arrasar, demolir e destruir, 

construir e plantar. E Jeremias s6 viu 

tormentos e dores e terminou seus clias na 

vergonha". 

oti: "Se tinha coisa que irritava o Baruc 

cram as imagens de santos que as pessoas 

tratavam de enfeitar com roupa e tudo mais. 

Mas perceba a dificuldade que havia em 

enfrentar a ferrugem e o caruncho." 

off: "Foi transportado Ezequiel pelo espfrito 

de Deus ate urn vale cheio de ossos. E 

aquele profeta recebeu a ordem de que 

avise esses ossos secos que serao eobertos 

de nervos, criariio carne e pele. E Ezequiel 

quis dar a todos eles urn cora~o novo, pra 

que pudessem melhor praticar as leis de 

Deus. 11 



• 
~ 

• • • • • 
~ 

• • .. .. .. 
... ... ... 
• • • • 

.ext., dia, bailarina dan<;a coreografia de 

Daniel, pcga a roda de togo, continua a 

dan<;ar. lmagens da estatua de Daniel com 

detalhes dos pes ao !ado dos le6es 

. ext., dia, bailarina dan<;a coreografia de 

Oseias, sob a capa, surge a lingerie de 

veludo negro da mulher adtiltera, fecha a 

capa, e Oseias profetizando, entrarn 

imagens da estatua 

. ext., dia bailarina dan<;a gestualidade de 

Jonas, contorcendo-se pelo adere<;o 

"baleia", surge estatua de Jonas. 

. ext., dia, bailarina dan<;a Joel, imagens de 

Joel 

. ext., dia, bailarina dan'<a agricultor Amos, 
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oli: "por ordem do Rei, Danicll{)j parar na 

cova, junto com os animais. E ainda 

precisou ouvir da majestade que o seu 

Deus, Daniel, esse ai que voce adora tanto, 

vai livra-lo. E o profeta, fazendo que nem te 

ligo, deu a sua meia-volta e saiu sem 

prejufzo algum da cova dos le6es." 

mtisica de Oseias e off: "Casou-se com 

adtiltera o Oseias, por ordem do Senhor. E 

ela, vindo a ser sua leg:itima esposa, 

concebeu e deu-lhe filhos, que os caminhos 

de Deus siio e retos e por eles caminharn OS 

justos. Os maus e que viio trope<;ando." 

off: "Amaldade da grande cidade de Ninive 

havia chegado a Deus, que disse a Jonas vii 

ate Iii pra anunciar o ocorrido. Disposto a 

fugir da missiio, o mestre Jonas embarcou 

num navio. Mas veio a tempestade e ele foi 

jogado no mar. Forarn trcs dias mais tres 

noites no ventre de uma baleia." 

off: "Joel anunciava a quanta orelha 

quisesse ouvir: chegariarn dias de nuvens e 

negrume. Que urn povo numeroso e lt1rle 

csperara escurecer e se estendera sobre os 

montes.Que avan<;ariio como soldados 

valentes. Nada se salva. A terra treme e o 

sol se abala." 

off: "Dizia Amos, o agricultor, aos 



com seus gestos anchos. lmagens da 

escultura 

. ext., dia, bailarina dan<;a Naun e imagens 

da esUitua do profeta. 

. ex1., dia, bailarina taz a coreografia de 

Habacuc, movimenta o filacterio enquanto 

dan<;a, imagens de estatua de Habacuc com 

detalhe no filacterio em pedra 

. ext., dia, bailarina retira do tripe os 

adere<;:os do decimo segundo profeta, e 

dan<;a a coreografia de Abdias, pregando a 

uniii.o dos povos. lmagens da escultura de 

Abdias, bailarina finaliza coreografia com 

urn gesto que faz a media<;ii.o do conllito 
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opressorcs de fracos e pobres e aos 

maltratantes de necessitados, que chegara o 

dia em que voces serii.o carregados com 

arp<Ses. Apontava pra cara de cada urn 

deles. E anunciava: depois e que virii.o 

tempos onde a montanha vai destilar vinho 

novo, que vai escorrer pelas colinas." 

off: "Explicava Nauru nas suas prega<;<.'\es 

que Deus e Iento pra resolver, mas muito 

poderoso e nii.o esquece o castigo de 

ninguem. Pros opressores, luto e 

lamenta<;ii.o. Pros oprimidos a descoberta da 

destrui<;ii.o como princfpio de hberta<;ii.o." 

off: "De pe, em cima da muralha, Habacuc 

esperava que Deus tomasse uma 

providencia quanto as suas queixas. Entii.o 

Deus quis que ele gravasse com clareza 

aquela palavras, (para que todo mundo 

pudesse ler). Era uma visii.o sobre urn 

tempo deterrninado que vira. "E se 

demorar, espera, que o justo vivera por sua 

fidelidade." 

off: "De Abdias se sabe que queria reunir 

seu povo. E ocuparia a montanha de Esaii e 

a Filisteia e o territ6rio de Galaad e as 

cidades de Negueb e a montanha do Siiio e 

o territ6rio de Efraim e da Samaria. E os 

cx:ilados da casa de Israel ocupariam o que 



tcrreno e manda para o espa<;o, para alem 

do que o dedo aponta 

, ext, di~ tomadas de Nininha, a doida de 

Congonhas que todos os elias faz diseursos 

para os profetas, x:ingando-os 

. ext., di~ takes dos mendigos que pedem 

esmolas pelo adro do Born Jesus 

. ext., di~ plano de turi~ta 

. ext., di~ imagens de Tadeu eseulpindo 

pequenas ci\pias das estatuas 

. ext., di~ tia Vicky com totos da "Paixiio 

de Cristo" encenada anos atras 

. ext., di~ bailarina dan<;a com a congada, 

dan<;a do fo lclore da regiii.o produzida por 

negros e mulatos, terrnina com aquela 

gestualidade para o infinito dos profetas 

(ver foto na p. 218). 

FIM 
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pertenceu aos cananeus ate Sarepta. E o 

reino inteiro pcrtcnceria a Deus." 

musica instrumental "Matan<;a do Porco, de 

Wagner Tiso" 

idem anterior 

rapida frase de turista 

frases de Tadeu: "vende muito bern" 

"todo ano eu fa<;o figurino novo pra Paixiio" 

terrnina a musica de Tiso 

musica do congado ao fundo com final do 

poema de Brandiio em off: 

... "como santos ou quem fez, Aleijadinho, 

pretos, pobres, mendigos e aleijados, 

nas ruas mais ruelas da cidade: os 

verdadeiros profetas no congado, 

os profetas verdadeiros de O.mgonhas." 

Creditos 
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5.3- PESQUISA 

A investiga<?lo para o presente projeto vern sendo feita hA mais de 3 (Ires) anos, com pesquissa de 

campo em Congonhas, pesquisa coreognifica a partir de LABAl\1 em Sao Paulo e pesquisa bibliognilica 

ampla. Citarnos algumas obras fundamentais: 

.ANTONIL, AJ.- Cultura e Opulencia no ]2rasil. Instituto do A~'ucar e do Aleo_QJ, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 1969 . 

. BAZIN, G.- 8Arquitetura Religios<JJ?arroca n0 ~l2r<L~il- Record, Rio de Janeiro, 1983 . 

. LABAN, R.- Dominio do MoYi!nento. Summus, Sao Paulo,1978 . 

. OLIVEIRA, M.- Al~iLadinho, Passos el'rofetas. Itatiaia, Belo Horizonte, 1984 . 

. SCARANO, J.- Devo<jio e E:5<:fi!Yidao. Nacional, Sao Paulo, 1975 . 

. REIZ, K & MILLAR, G.- A Tecnica daM(mtagem Cinematognifica. Civili?11<;iio Brasileira 

Rio de Janeiro, 1978. 

.VENTURELLI, 1.- Prof'etas~ou Conjurados. Ed. Autora, Sousas, 1982 . 

. WATTS, H.:O!!C:::<l!!lera: curso de cinema e video da BBC. Summus, Sao Paulo, 1990. 

Esta pesquisa vern sendo reali71!da pela dan<;arina que criou e apresentara a coreografia inedita e esta 

aqui consubstanciada em duas formas: na cria<;iio coreografica do espetaculo de dan<;a e o roteiro do 

film e. 



5.4- CRONOGRAMA 

Para a real:i?""'9io do presente projeto teremos as seguintes etapas, que vao da pre-prodw;iio a 

finaliz_a<;iio das imagens e realiza<;iio da c6pia para a FAPESP. 

DEZEMBRO DE 94 

A- Pre-produ9io, com visitas aos locais das grava<;:6es, agendamentos como grupo de congado da 

regiiio atraves da FUMCULT( Funda<;iio Municipal de Cultura Lazer e Turismo de Congonhas do 

Campo), autoriza<;:6es e ensaios. 

JANEIRO DE 95 

B- Grava<;iio das imagens, onde teremos quatro dias de grava<;:6es em Congonhas do Campo. 

FEVEREIRO E MAR<;O DE 95 
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C- Grava<;iio do espetacu!o em studio e decupagem das imagens gravadas para a realiza<;iio do mapa de 

edi<;iio. 

ABRIL E MAIO DE 95 

D- Elabora<;iio e grava<;iio da banda sonora com texto, musica e revela<;iio do som. 

E- Filmagens de letreiros. 

F- Edi<;iio irnagem/som, trucagens, etc. 

G- Montagem em A e B, copiiio. 

H- OSpia finale telecinagem com relat6rio para a FAPESP. 

u1m isso, em urn cspa<;:o de seis meses o filme "Profetas em Movimento"estani apto a ser eXJbido em 

congressos cientilicos, festivais, Centros Culturais, Tvs e etc. 



5.5- OR<;:AMENTO 

1-Despesas de custeio: 

a- Material de consumo (material sensivel sensivel) 

- Negativo pelicula (7295), 15 !at as (de 120m cada) 

Pr""o unit<irio: 200 

Pr""o total: 3.CXJO 

- 6tico(som), llata de 2.400pes. 

Pr""o unitfuio: 250 

Pr""o to tal: 250 

- Magnetico perfurado, 4 rolos de 3(JOm cada. 

Pr""o unitario: 100 

Pr""o to tal: 400 

- Ponta Preta/silencio. 

Pr""o unitario: 200 

Pr""o total: 200 

- Fita V. Nagra, 5 fitas. 

Pr""o unitfuio: 20 

Pr""o total: 100 
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Sub-total: 3.950 reais 

2) Despesas de Transporte: 

a- 1 Kombi durante uma semana para transporte de equipamentos e cenarios de de Campinas para 

Congonhas do Campo. 

PrtX;o total: 1000 

b- Passsagens para a equipe de filmagem, de Campinas(S.P) a Congonhas do Campo(M.G), 

12 passagens. 

PrtX;o unitfuio: 20 

PrtX;o total: 240 

Sub-total: U40 reais 

3- Serviens de Terceiros 

a- Laborat6rio de imagem. 

Revela<;iio de negativo/cor (1.800m). 

PrtX;o unitario: 0, 50 por metro 

PrtX;o total: 900 



- Revela~ao som/6tico (350m). 

Pre<;o unitario: 0, 50 por metro 

Pr~o total: 175 

- Copiiio (1800 m). 

Pr~o unitario: 1 

Pr~o to tal: 1800 

- Primeira c6pia. 

Pr~o total: 600 

- Segunda c6pia. 

Pr~o total: 600 

Montagem A e B. 

Pr~o to tal: 300 

- Filmagem de letreiros/telecinagem/fotolito. 

Pr~o total: 400 

- Telecinagem. 

Pr~o total: 700 

Sub-total: 5.475 reais 
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b- Laborat6rio de som 

- Transcris;iio magnetica de som (3 h). 

Pre;;o por hora: 60 

Pre;;o total: 180 

- Transcris;iio 6tica. 

Pre;;o total: 300 

- Gravas;iio de trilha ( 4 h). 

Pre;;o por hora: 30 

Pre;;o total: 120 

- Mixagem (4 h) 

Pre;;o por hora: 120 

Pre;;o total: 480 

sub-total: 1080 reais 
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c- Equipe 

- Diretor. 

Pre<;o total: 4000 

- Assistente de dire<;iio. 

Pre<;o total: 2.000 

- Diretor de totografia (por 5 dias ). 

Pre<;o por dia: 150 

Pre<;o total: 750 

- Dire tor de prodw;ao (por 2 semanas ). 

Pre<;o por semana: 300 

Pre<;o total: 600 

- Assistente de produ<;<J.o (por 2 semanas ). 

Pre<;o por semana: 200 

Pr~o total: 400 

- Assistente de camera (por 5 dias ). 

Pre<;o por dia: 80 

Pre<;o total: 400 

- Tecnico de som (por 5 dias ). 
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4- Di<irias 

Pre<,;o por dia: 110 

Pre<;o total: 550 

- Montador. 

Pre<,;o total:1800 

-Maquiillsta/eletricista (por 5 dias ). 

Pre<,;o por dia: 60 

Pre<,;o total: 300 

- Miisica. 

Pre<,;o total: 700 

Sub-total: 11500 

- Diiirias para equipe ( 6 pcssoas) em Congonhas do Campo, por 5 dias. 

Pre<,;o por dia: 540 

Pre<,;o total: 2. 700 

Sub-total: 3 240 reais. 

Total geral: 26. 485 reais 
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1.1- EFFORT-SHAPE 

GRMICO DOS FATORES DO MOVIMENTO: 

p 
PI= Peso leve 

Ef= Espa~o flexlvel 

E Ed= Espa~o direto 

F 
Fl= Fluencia livre 

Ts= Tempo sustentad 

P:::PESO 

E = ESPAc;o 

F:::FLUENCIA 

T:::TEMPO 

Fe= Fluencia controlada 

T 
Tr= Tempo rapido 

Fonte: LABAN, (1975). Table IV, p. 84 



1.2 AS A(,::OES BASICAS APONTADAS POR LABAN: 

Combina: 

Peso firme 

Espa~o direto 
Tempo rapido 

1.2.1- SOCAR 

' GRAFICO: 

Pf 

Ed 

Tr 
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Combina: 

Espac;;o flexivel 

Tempo rapido 
Peso firme 

1.2.2- TALHAR 

GIMFICO: 
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Ef 

Tr 



~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

• • • • • • • • • • • • • 
t 
t 
t 
t 
Ill 
Ill 
Ill 
Ill 

• • • 
I 

• • • • • • • • • • • • • • I 

Combina: 

Pesoleve 

Espa~o direto 
Tempo rapido 
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1.2.3- PONTUAR 

GRMICO: 

PI 

Ed 

Tr 



Combina: 
Peso leve 

Espa\o flexivel 
Tempo rapido 

1.2.4- SACUDIR 

GRAFICO: 

PI 

Ef 

Tr 



Combina: 

Peso firme 

Espa~o direto 

Tempo sustentado 

1.2.5- PRESSIONAR 

GRMICO: 

T,_s __ 
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_______ Ed 

Pf 



Combina: 
Peso firme 

Espa~o flexlvel 
Tempo sustentado 

1.2.6- TORCER 

GAAFICO: 

Ef 

Ts 

Pf 



Peso leve 

Espa~o direto 
Tempo sustentado 

1.2.7- DESLIZAR 

GAAFICO: 

PI 

Ts 

241) 

Ed 



Combina: 

Peso leve 

Espa~o flexivel 
Tempo sustentado 

2 so 

1.2.8- FLUTUAR 

GAAFICO: 



" GRAFIC02 



2· OS VINTE E SETE PONTOS DE ORIENTA<;AO 
ESPACIAL: 

2 5 I 

t 
I 

r-~~ ... 

,"f:;.y 

.1/ 

Fonte~SE 1991) 

Nlvel 
Alto 

Nlvel 
Medio 

)-"'\;:-----{ d 

Nfvel 
Baixo 
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QUADRO 1 

1- OS ELEMENTOS BASICOS DAS DIMENSOES ESPACIAIS: 

Cima-Baixo _____ Comprimento ____ Plano Vertical 

Expandir - Emergir (subir) 

Contrair- Afundar (descer) 

Lado-Lado ______ Amplitude----- Plano Horizontal : 

Expandir - Alargar (abrir) 

Contrair - Estreitar (fechar) 

Frente-Tnis ------ Profundidade _____ Plano Sagital: 

Expandir- Projetar (avanl?lr) 

Contrair- Contrair (recuar) 

Fonte: SERRA,S.(l991) 



QUADR02 
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QUADR02 

OS FATORES DO MOVIMENTO 

2.1- OS PIANOS ESPACIAIS : DIRE<;AO E DIMENSAO 

ASSOCIADOS AOS FATORES DE MOVIMENTO 

FA TOR PLANO DIRE<;:Ao DIRE<;:Ao DIMENSAO ATITUDE 

DE DAS 

MOVIMENTO ESPACIAL PRINCIPAL SECUNDARIA DIRE<;:OES ASSOCIADA 

FLuENCIA: 

INTEG~<;AO AMPLITIIDE PRECISAO 
SENSA<;AO 

EXPANDffi (SENTIMENTO 
DEUNIDADE ou 
CORPORAL HORIZONTAl LADO-LADO FRENTE-TRAS FE CHAR) ATEN<;Ao 

(MESA) 

(PENSAMENTO 

ESPA,Ql~ 

C~l\-IUNICA<;AO 
INICIODO 

PRINClPIO 

DE 

RFALIDADE 

Pr::SO: 

ASSERTIVI- ~OMPRIMENTO INTENSAO 

DADE VERTICAL ALTO-BAIXO LADO-LADO (EMERGIR 

ou 
ESTABILIDADE AFUNDAR) (SENSA<;AO) 
(VERTICAL) 

TEMPO: 

EXECU(AO 

OPERACIO- PROFUNDIDADE DECISAO 
NALIDADE SAGITAL FRENTE-TRA ALTO-BAIXO (AVAN<;AR OU (INTUI(AO) 

LOCOMO(AO, (RODA) RECUAR) 

MOBILIDADE 
(SAGITAL) 

Fonte: SE:l~ R A,S. M.- Empatia: urn estudo de comunica~ao nao-verba 

terapeuta cliente. Tese de Doutorado em Psicologia clinica. USP,l990. 
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2.2- DESENHO DOS NIVEIS DA CINESFERA E DOS PIANOS 
ESPACIAIS: 

NlvEIS DA CINESFERA 

NivELMtolon .. . 
.· 

.·· 

~VEL BAIXO 

PLANO VERTICAL 
(PORTA) 

PLANO HORIZONT ............ 
(MESA) 

PLANO SAGITAL 
(RODA) 

PIANOS ESPACIAIS 


